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Apresentação

O Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF - oferece à comunidade local e 
regional um programa de mestrado interdisciplinar em Desenvolvimento Regional. Neste 
programa, é ofertado semestralmente a disciplina de Seminários de Pesquisa, local de 
apresentação dos projetos de pesquisa dos estudantes que ainda não passaram pela 
etapa de qualificação. Assim, este espaço é utilizado para que docentes, orientadores e 
estudantes possam realinhar seus trabalhos, e principalmente adequá-los efetivamente 
às linhas de pesquisa do programa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, e 
ainda Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Regional.

Neste contexto, esta obra acadêmica e científica apresenta artigos em forma de resumos 
expandidos dos projetos de pesquisa em andamento e que ainda não passaram pelo 
processo de qualificação. Nesta edição, os artigos são apresentados em ordem alfabética 
do nome dos estudantes. Entretanto, faz-se a seguir uma apresentação dos trabalhos 
a partir dos docentes pesquisadores do programa. Primeiramente, os docentes da linha 
de pesquisa de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, e em seguida da linha de 
pesquisa de Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Regional.

Ribeiro apresenta 3 temas nesta obra: a educação para o desenvolvimento como 
liberdade, as relações étnico-raciais na educação e as políticas públicas socioassistenciais 
para famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. Bandos discorre sobe 
políticas públicas na estratégia de saúde da família na cidade de Franca-SP. Gazaffi 
discute 4 temas: declaração de óbito e sua relevância, completude, qualidade e 
finalidades, a atenção primária à saúde e a interface com a educação médica, a 
pandemia COVID-19 e os indicadores de desempenho da atenção primária à saúde, e 
finalmente o reflexo da pandemia COVID-19 na vacina infantil e suas consequências no 
desenvolvimento regional. Tarso e Oliveira apresenta o tema trabalho interdisciplinar e 
o desenvolvimento humano na área de serviço social e psicologia na educação infantil. 
Cesario traz à tona 3 temas: o apoio das intervenções sistêmicas com cavalos na 
implantação das diretrizes curriculares nacionais de graduação, a assistência à saúde 
às pessoas com retinopatia diabética e o impacto no desenvolvimento regional, e ainda 
o automonitoramento do paciente com diabetes mellitus tipo 2, insulinodependente e 
as políticas públicas. Borges discorre sobre as políticas públicas e o desenvolvimento 
social provocados pelas entidades familiares homoafetivas no município de Franca-
SP. Ainda, Borges apresenta como o jovem se mobiliza na atuação do campo político, 
considerando o desenvolvimento político e democrático. Nobre faz uma análise das 
percepções sobre a dependência química em uma amostra de profissionais da educação 
superior da cidade de Franca-SP. Finalmente, Pimenta e Oliveira discute dois temas 
principais: o desenvolvimento sustentável no discurso da comunicação publicitária da 
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marca Nestlé Brasil, e a cidadania global tratada na BNCC e no itinerário formativo do 
ensino médico. 
Carvalho Neto traz à tona três temas principais: os impactos da telemedicina no 
atendimento de pacientes no sistema de saúde suplementar como modelo para 
implantação no sistema público de saúde, a contribuição do comercio eletrônico para 
a sobrevivência das empresas durante o período da pandemia covid 19, e ainda o uso 
da gamificação no ensino profissionalizante. Smith também contribui para esta obra 
com três temas fundamentais: os agentes comunitários de saúde e as competências 
da mediação da informação para desenvolvimento local, as dificuldades e avanços 
do e-commerce nas pequenas e média empresas calçadistas sob a perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico na cidade de franca/sp, e finalmente a função social 
da recuperação judicial de uma empresa e o desenvolvimento regional. Pires também 
discute três temas da linha de pesquisa em questão: os impactos biopsicossociais 
causados pela pandemia nos professores universitários, os impactos sociais provocados 
nos participantes dos projetos sociais esportivos, e ainda uma proposta do uso de 
dashboards na gestão municipal da cidade de franca. Braga Filho questiona a importância 
do ativismo judicial na condução das políticas públicas e do desenvolvimento regional 
no que se refere à efetivação do LOAS/BPC. Ainda, o mesmo pesquisador discute a 
política pública de acesso ao crédito do Pronampe para micro e pequenas empresas 
da região de Franca-SP, durante a pandemia de covid-19. Já Câmara apresenta o 
papel da aglomeração urbana de franca no desenvolvimento regional, e ainda discute 
emergências e permanências da plataformização do ensino de arquitetura e urbanismo 
durante a pandemia. Finalmente, Machado Neto apresenta a prospecção de cenários 
para clínicas médicas populares na cidade de Franca-SP, bem como também discute o 
saneamento básico e o desenvolvimento.

Boa leitura a todos.

Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 
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CREMONINI, A.; RIBEIRO, D. F. A educação para o desenvolvimento como liberdade: Uma 
pesquisa reflexiva. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 
9-21p.; 344p.

A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE: 
UMA PESQUISA REFLEXIVA.

Adriana Cremonini

Daniela de Figueiredo Ribeiro

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
Essa pesquisa tem como objetivo investigar, 
por meio de um processo auto reflexivo, 
formas de facilitar o desenvolvimento das 
capacidades humanas e a condição de agente 
na prática docente com vistas a promoção do 
desenvolvimento como liberdade.
Palavras-Chave: Desenvolvimento como 
Liberdade, Educação, Capacidades Humanas, 
Formação de Professores, Saber docente.

em que serão abordados: 1) o conceito 
de Desenvolvimento como Liberdade 
de acordo com o economista Amartya 
Sen, que o define como acesso e 
oportunidades às coisas que damos 
importância; 2) a educação de acordo 
com Martha Nussbaum, como um direito 
social e uma possibilidade de expandir 
os direitos humanos e as liberdades, 
promovendo uma educação democrática 
e humana, onde o indivíduo tenha uma 
participação mais ativa e possa aprimorar 
o desenvolvimento da criatividade e da 
empatia, sendo ambos indispensáveis 
a promoção da condição de agente; 
3) a formação de professores numa 
perspectiva humanista que visa discutir 

Abstract
This research aims to investigate, through a 
self-reflective process, ways to facilitate the 
development of human capabilities and the 
condition of agent in teaching practice with a 
view to promoting development as freedom.
Keywords: Development as Freedom, 
Education, Human Capabilities, Teacher 
Training, Teacher Knowledge.

1. Introdução

Esse trabalho se trata de uma 
pesquisa reflexiva em que a docente 
buscará analisar sua própria prática com 
vistas a observar os momentos em que 
ocorre a promoção das capacidades 
humanas através do desenvolvimento 
das habilidades da ética pedagógica 
socrática, da concepção de cidadania 
numa perspectiva global e da imaginação 
narrativa, que são indispensáveis 
para manutenção e fortalecimento da 
democracia e da construção de um 
mundo digno para se viver.

Nessa perspectiva, o trabalho 
contará com cinco capítulos teóricos, 
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como tem acontecido a formação dos 
mesmos; 4) a educação voltada para a 
promoção das habilidades humanas de 
acordo com a visão de Marta Nussbaum, 
que tem como foco a ética pedagógica 
socrática, a concepção de cidadania e 
a imaginação narrativa; 5) a pesquisa 
reflexiva e a importância da investigar a 
própria prática com a intenção de refletir 
sobre a ação e entrar em um processo de 
aprendizado contínuo através do outro.

O objetivo geral é investigar, 
por meio de um processo auto reflexivo, 
de formas que podem facilitar o 
desenvolvimento das capacidades 
humanas e a condição de agente 
na prática docente com vistas a 
promoção do desenvolvimento como 
liberdade. Como objetivos específicos 
ressaltam-se: a investigação da própria 
matriz pedagógica do professor-
pesquisador através da história de 
vida estabelecendo um vínculo com a 
humanidade, propósitos, motivações, 
frustrações, escolhas, origens e 
caminhos, entrelaçando consigo mesma 
a formação e a pesquisa; a investigação 
das práticas pedagógicas do professor 
pesquisador em termos das habilidades 
humanas e promoção da condição de 
agente; refletir sobre os entraves para 
o desenvolvimento das habilidades 
humanas e condição de agente em sala 
de aula; refletir sobre as práticas que 
favorecem as capacidades humanas 
e a condição de agente em termos de 
promoção de desenvolvimento; propor 
pistas para a implementação de uma 
educação para a liberdade.

2. Referencial Teórico

1.1 Desenvolvimento como Liberdade

A palavra desenvolvimento 
significa ação ou efeito relacionado com 
o processo de crescimento, evolução 
de um objeto, pessoa ou situação 
em uma determinada condição. O 
desenvolvimento dos países, segundo 
Reymão e Cebolão (2017), esteve 
tradicionalmente relacionado ao 
crescimento do produto interno bruto 
(PIB), aumento de rendas pessoais, 
industrialização ou avanço tecnológico. 
Entretanto, segundo o economista 
Amartya Sen (2010), esse modelo de 
desenvolvimento fundamentado apenas 
no critério econômico camufla as 
desigualdades sociais, por esse motivo 
o autor propõe novos modos e meios 
de pensar nessa questão, pois para 
ele a riqueza é um meio e não o fim do 
desenvolvimento. 

Amartya Sen é um economista 
indiano, que após testemunhar a escassez 
de alimentos que atingiu Bengali em 
1943, se interessou em fazer reformas 
sociais para melhorar a condição de 
vida em países subdesenvolvidos.  Suas 
ações e estudos tiveram como resultado 
o Prêmio Nobel de Economia em 
1998, por ter desenvolvido a economia 
para o bem estar, destacando o termo 
“desenvolvimento como liberdade”, que 
para o autor significa ter oportunidades e 
acesso às coisas que damos importância. 
Sen (2010) descreve o desenvolvimento 
social como um processo de expansão 
das liberdades reais que as pessoas 
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desfrutam, ou seja, ele consiste na 
retirada dos vários tipos de restrições 
que deixam às pessoas poucas escolhas 
e oportunidades.

Nesse sentido, Amartya 
Sen (2010) aponta a discriminação 
entre desenvolvimento com enfoque 
no crescimento econômico e 
desenvolvimento focado na liberdade, 
ou seja, o desenvolvimento social está 
intimamente ligado ao desenvolvimento 
econômico quando o mesmo tem como 
foco oferecer à população melhores 
acessos aos bens e serviços. Entretanto, 
para que isso realmente ocorra torna-
se necessário considerar a igualdade, 
as oportunidades e liberdades de 
escolhas do indivíduo. Segundo Pinheiro 
(2012), as liberdades humanas são 
as bases do desenvolvimento, pois 
quando pensadas positivamente como 
poder, autonomia e autodeterminação 
do agente, e colocadas como centro 
na abordagem do desenvolvimento 
como liberdade, podem desempenhar 
um papel construtivo e instrumental no 
processo de desenvolvimento. Sendo 
assim, a liberdade se torna o ponto de 
partida para o desenvolvimento, pois 
a mesma desempenha um papel ins-
trumental em sua promoção. Sen (2010) 
descreveu em seus estudos cinco tipos 
de liberdades instrumentais, sendo 
elas: liberdades políticas (decisão de 
escolha de governantes), facilidades 
econômicas (recursos econômicos), 
oportunidades sociais (concretizações 
das necessidades básica dos cidadãos 
em especial à saúde e educação), 
garantias de transparência (necessidade 

de abertura e confiança) e segurança 
protetora (proteção contra a miséria e 
desemprego). Nessa perspectiva, as 
liberdades se relacionam entre si, com 
a intenção de promover plenitude da 
liberdade humana em geral.

O desenvolvimento, segundo 
Sen (2010), está fundamentado na 
condição de agente das pessoas, o 
termo é definido pelo autor como uma 
capacidade de agir livremente através 
dos próprios fins e normas e com a 
intenção de ampliar a liberdade dos 
indivíduos. Em outras palavras, Pinheiro 
(2012) define agente como aquele que 
provoca uma mudança no ambiente 
com sua ação livre e racional. Zambam 
(2009) complementa que a condição 
de agente possui uma característica 
diferente da identidade e no modo 
de agir do indivíduo, que atua como 
membro de uma sociedade, responsável 
por suas escolhas e impulsionador do 
desenvolvimento do lugar em que está 
inserido.

Na perspectiva de Sen 
(2010), sobre o desenvolvimento 
como liberdade, são destacados dois 
conceitos que fundamentam seus 
estudos: funcionamentos (functionings) 
e capacidades (capabilities). Os 
funcionamentos são definidos pelo 
autor como as várias coisas que as 
pessoas podem escolher possuir ou 
realizar, podendo variar desde os 
essenciais, como alimentação e abrigo 
contra doenças, até as atividades mais 
complexas ou condições pessoais, 
como tomar parte da vida social e ter 
autoestima. Sobre capacidades, o 
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economista indiano descreve que podem 
ser consideradas como a liberdade para 
a realização desses funcionamentos 
que proporcionam bem estar, ou seja, a 
escolha livre que o indivíduo faz para o 
tipo de vida que quer levar.

1.2 Educação para o Desenvolvimento 
como Liberdade

Quando se compreende o 
homem em uma perspectiva sócio-
histórica é possível observar que a 
educação se torna fundamental para a 
formação da condição de agente das 
pessoas. Os autores Reymão e Cebolão 
(2017) afirmam que o exercício desse 
direito social ou a garantia protetora é o 
que gera os instrumentos e as capacida-
des para colocar em prática a autonomia 
e a liberdade, tirando assim o indivíduo 
da pobreza. Mattos (2017) também 
afirma que a real função da educação 
é tornar possível a compreensão do 
mundo, entretanto não se pode dizer 
que uma escolha sem compreensão se 
trata de uma escolha livre. Ao afirmar 
isso, autora levou em conta as ideias de 
Amartya Sen sobre as capacidades, que 
seriam a possibilidade de optar entre as 
alternativas que são apresentadas no 
contexto social e econômico do indivíduo. 

Nessa direção, é inevitável não 
pensar sobre a educação, que para Sen 
(2010) é um direito social que se encontra 
dentro das liberdades instrumentais, no 
caso as oportunidades sociais, que têm 
como objetivo influenciar o indivíduo a 
cultivar uma vida melhor através de suas 
escolhas. Esse pensamento entra em 

consonância com as ideias da filósofa 
Martha Nussbaum, seguidora das ideias 
de Sen, que juntos, escreveram o livro 
“Qualidade de vida”, que tem como 
objetivo principal a compreensão do 
desenvolvimento em âmbito nacional 
e internacional, tendo como foco as 
necessidades básicas. Após esses 
estudos, Nussbaum se dedicou em 
pensar como seria uma educação que 
contribuísse para o desenvolvimento 
como liberdade. Isso ficou claro em 
seu livro “Sem fins lucrativos: porque a 
democracia precisa das humanidades”, 
onde a autora relata que a educação 
deve ser vista como uma possibilidade 
de expandir os direitos humanos e as 
liberdades, favorecendo a compreensão, 
tolerância, amizade em um âmbito 
internacional, independente de crenças 
ou raças. A autora destaca também 
a importância de se promover uma 
educação democrática e humana, 
onde se promova a capacidade de se 
colocar no lugar do outro, e para isso 
ressalta a necessidade das instituições 
educacionais colocarem em destaque 
no currículo a formação para as artes e 
humanidades, um tipo de educação que 
desenvolva no indivíduo sua participação 
ativa e possa então aprimorar o 
desenvolvimento da criatividade e 
empatia.

Entretanto, a filósofa aponta que 
uma educação de cunho capitalista tem 
sido evidenciada por uma sociedade que 
preza o capital. Esse tipo de educação 
visa formar indivíduos voltados para 
o mercado de trabalho, transmitindo 
valores de consumo e até mesmo 
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legitimando as desigualdades sociais, 
ou seja, a população se convence que a 
desigualdade educacional é apenas uma 
desigualdade natural, sendo inútil lutar 
contra ela. Sendo assim, Nussbaum 
(2019) defende uma educação que tenha 
como objetivo principal formar cidadãos 
críticos, reflexivos e argumentativos, 
embasados em um ensino que valorize 
as artes e as humanidades, pois essas 
disciplinas carregam a função de 
despertar nos indivíduos a empatia e 
o olhar para o mundo através da pers-
pectiva do outro. 

Logo, observamos a 
necessidade de uma educação que 
seja voltada para o Desenvolvimento 
Humano, onde haja a promoção 
das oportunidades ou capacidades 
do indivíduo. Segundo Nussbaum 
(2019) esse modelo educacional está 
comprometido com a democracia, pois 
visa o incentivo à opinião e liberdade de 
escolhas políticas que governam uma 
vida com dignidade.

1.3 A formação de professores nessa 
perspectiva humanista

A educação passou e ainda 
passa por constantes mudanças e 
transformações, entretanto, segundo 
Teixeira (2018), ainda é possível 
observar resistências a essas mudanças 
e características de uma abordagem 
tradicionalista marcante na sala de aula. 
A escola se ampliou e abriu suas portas 
a um maior número de alunos no século 
XVIII como objetivo principal de abri-
gar os filhos de mães trabalhadoras. 

Segundo Esteves et al (2019), foram 
criados espaços educativos onde eram 
transmitidos conhecimentos essenciais 
para a formação de um novo homem, 
onde o senso comum seria substituído 
pelo saber científico. Entretanto, vale a 
pena ressaltar que, segundo Mizukami 
(1986) na abordagem tradicionalista os 
professores estão distantes do aluno, 
e esse apenas executa prescrições 
que lhe são fixadas, pois é reforçado 
o pensamento de que o aluno não 
tem nenhum tipo de conhecimento. 
Essa afirmação também é refletida 
por Leão (1999) que em seus estudos 
evidencia que o conhecimento humano, 
na abordagem tradicionalista, possui 
um caráter cumulativo, que deve ser 
adquirido pelo indivíduo pela transmissão 
dos conhecimentos a ser realizada pela 
instituição escolar. É possível observar 
essas afirmações sobre a abordagem 
tradicionalista em uma pesquisa feita 
por Teixeira (2018), que realizou um 
levantamento bibliográfico e uma 
entrevista com um ex aluno de uma escola 
tradicional e o mesmo fez ressalvas 
sobre esse método de ensino e sua 
influência na construção do indivíduo, 
que muitas vezes se coloca como um 
ser passivo frente ao conhecimento e 
inferior em relação ao professor. O autor 
revelou a importância de intervenções 
educacionais libertadoras no processo 
de educação, com a intenção de 
promover a autonomia e a criticidade dos 
indivíduos, levando-os a um caminho de 
transformação.

Frente a esses conceitos, Ribeiro 
(2018) reflete sobre o atual cenário 
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educacional que traz uma imposição 
através da padronização de ritmos e 
estágios que devem ser alcançados 
por todos, pressupondo a uniformidade 
no desenvolvimento e a priorização do 
desenvolvimento cognitivo, o que resulta 
o tédio ou na impotência do criar. Para 
Cassiano (2010), isso ocorre quando 
a escola é pautada na reprodução e 
na memorização de conteúdos, não 
apresentando um tipo de aprendizagem 
significativa. A autora relata ainda que 
a recognição e representação criam 
barreiras e obstáculos que impedem o 
mundo de ser visto como intensidade. 
Em outras palavras, Dalmaso (2014) 
reflete que a educação quando não 
pensada apenas como um processo 
de solução de problemas, mas também 
como uma invenção de problemas, 
instiga a invenção de novas relações 
de pensar e modos de vida. Esse 
processo implica em um movimento 
de problematização, de afetar-se pela 
novidade e surpresa, não simplesmente 
repetir e procurar soluções. A autora 
concluiu que a aprendizagem a partir da 
invenção abre espaço para a produção 
de novas subjetividades, reconfigurações 
do mundo, sendo um processo interno e 
não externo, unicamente.

Sobre a cognição inventiva, 
Kastrup (2009) defende como um 
processo de invenção de si e do 
mundo, que se desenvolve através do 
compartilhamento de uma experiência 
e das relações que são estabelecidas. 
Enquanto a recognição permite o 
reconhecimento dessas experiências, 
assimilando conhecimentos anteriores 

e as suas utilidades para a vida prática. 
Ambos os processos são necessários 
à nossa sobrevivência no mundo, 
entretanto a recognição não nos leva 
ao pensamento como um processo de 
inovação, isso ocorre devido ao fato 
de que a aprendizagem inventiva é 
construída diariamente com a invenção 
de problemas. A autora baseia o conceito 
de cognição inventiva nos estudos 
dos biólogos Humberto Maturana e 
Francisco Varela que utilizaram os 
termos autopoiéticoenativo, que significa 
autoprodução, para abordar esse 
conceito. Eles defendem que a essência 
da cognição é a sua autoprodução cons-
tante. No Brasil, há estudos empíricos 
sobre a cognição inventiva. Destacamse 
as investigações de Cassiano (2010) e 
Giannetti (2016).

Cassiano (2010) procurou 
investigar a criatividade como cognição 
inventiva, tendo como objetivo conhecer 
se a mesma é promovida em sala de 
aula, observando em quais momentos 
a criatividade está relacionada com 
a cognição inventiva e quando se 
aproxima de uma reprodução cognitiva. 
Para tal verificação, a pesquisa foi 
realizada em uma escola municipal 
de ensino fundamental no interior de 
São Paulo. A metodologia utilizada foi 
a pesquisa qualitativa de inspiração 
etnográfica, utilizando observações, 
entrevistas, análise da produção 
dos professores e alunos. A autora 
apresentou como resultados, que as 
atividades desenvolvidas evidenciaram 
as situações de recognição sendo 
pautadas pelo controle e poder, não 
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havendo espaço para a invenção 
e uma aprendizagem significativa. 
A autora concluiu que, para que se 
tenha um encontro do aprendiz com o 
conhecimento, o professor pode contribuir 
de duas maneiras: criar condições que 
favoreçam a aprendizagem e ampliar a 
sua sensibilidade para perceber quando 
ocorre a invenção no aluno e assim ser 
capaz de acolhê-la.

Nas investigações feitas por 
Giannetti (2016), o autor buscou verificar 
a ocorrência de criatividade, como 
cognição inventiva, em alunos de uma 
sala de aula do primeiro ano do ensino 
fundamental de uma escola pública 
do interior paulista. O autor também 
utilizou como método de pesquisa 
qualitativa etnográfica, baseando seus 
estudos em entrevistas com o professor, 
coordenador e diretor da escola e 
observação em sala de aula durante o 
ano letivo. Os dados levantados pelo 
autor permitiram verificar que um grande 
valor foi dado as atividades de cópia, 
prejudicando a ocorrência de atividades 
que pudessem permitir a expressão de 
criatividade pelos alunos. Ressaltou 
também que houve muito espaço para o 
aparecimento de sentimentos negativos 
e desentendimentos, dificultando o 
desenvolvimento da criatividade.

Kastrup (2007) relata que o 
conhecimento não significa somente 
uma representação de um mundo 
existente, mas uma produção constante 
de organismos e meios, ou seja, não 
existe um mundo em si, mas somente 
o mundo no qual se vive. Partindo das 
concepções de Foucault, Deleuze 

e Guattari, ela considera que a 
transformação social se dá a partir de 
produção de novas subjetividades que 
coadunem menos com a subjetividade 
capitalística, mas que sejam capazes de, 
ao acessarem a inventividade, criarem 
novos modos de vida e, portanto, novos 
mundos. Dentro dessa perspectiva 
teórica, esse seria o modo privilegiado 
de se obter transformações, foco dos 
processos de desenvolvimento, tendo 
como base a forma como se aborda a 
realidade, como se aprende e como se 
produz conhecimento.

Adquirindo esse olhar de 
transformação e mudanças de 
comportamento que a aprendizagem 
promove, torna-se evidente que o ato 
de aprender não está relacionado 
apenas com a cognição. Segundo 
Pereira (2010), ele abrange também os 
campos emocionais, sociais e culturais 
que estabelecem uma diversa rede 
de conhecimentos, levando em conta 
características singulares que cada 
sujeito possui, ou seja, o ato de aprender 
é individual, pois o aluno aprende a seu 
modo, do seu jeito, dentro do seu ritmo e 
tempo, de acordo com as suas possibili-
dades e desde que possua condições 
para tal.

Logo, o Modelo de 
Desenvolvimento Humano proposto 
nos estudos de Martha Nussbaum 
está vinculado a essas ideias, pois 
apresenta sugestões do que as escolas 
devem fazer para desenvolver nos 
indivíduos a capacidade de se preocupar 
genuinamente com os outros, promover 
sentimento de responsabilidade e 
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favorecer ativamente o raciocínio crítico, 
a competência e a coragem para dar 
conta de manifestar suas opiniões 
e ideias, agindo de forma criativa e 
transformadora.

 
1.4 Nussbaum e a Teoria das 
Capacidades

Sabendo que o senso crítico, a 
reflexão e a capacidade de argumentar 
são elementos chave na formação de 
um indivíduo, vale a pena destacar 
as ideias de Martha Nussbaum, que 
acredita em uma educação que tenha 
por objetivo fortalecer a democracia, 
promovendo as capacidades humanas e 
a justiça social global. A autora defende 
uma educação voltada para o modelo 
de Desenvolvimento Humano que está 
comprometido com o cumprimento das 
leis constitucionais que promovem as 
oportunidades de vida, liberdade e busca 
de felicidade de todos. 

Para isso, Nussbaum (2019) 
descreve as capacidades necessárias 
para uma educação voltada para 
o desenvolvimento, sendo elas: a 
capacidade de raciocinar a respeito de 
temas políticos; de se preocupar com 
a vida dos outros e compreender as 
diferentes políticas; de reconhecer as 
pessoas com direitos iguais, mesmo que 
sejam diferentes quando a raça, religião, 
gênero e orientação sexual; de conceber 
diversos assuntos que afetam a história 
de vida humana em seu desenvolvimento; 
de julgar criticamente os líderes políticos 
com uma compreensão fundamentada; 
de pensar no bem da nação como um 

todo; e de perceber seu próprio país 
como parte de um mundo complexo em 
diferentes tipos de assunto.

Através dessas capacidades, a 
autora elenca quais são as ações que 
a escola deve desenvolver para poder 
criar cidadãos para uma democracia 
saudável, destacando: a importância 
de desenvolver a capacidade dos 
alunos de ver o mundo do ponto de 
vista do outro; de ensinar posturas com 
relação à fragilidade e à impotência 
humana, ou seja, ensinar o indivíduo 
a não ter vergonha da carência e da 
incompletude, percebendoas como 
oportunidades de cooperação e de 
reciprocidade; o desenvolvimento 
da capacidade de se preocupar com 
os outros e combater a tendência 
aos preconceitos; a necessidade de 
ensinar coisas reais e verdadeiras a 
respeito dos outros de modo a conter os 
estereótipos, promovendo o sentimento 
de responsabilidade, o raciocínio crítico, 
a competência e a coragem para se 
manifestar.

Com relação ao papel do 
professor, a autora relata que o mesmo 
precisa ensinar os alunos a perceberem 
como a história é construída a partir de 
diversos tipos de fontes e de provas, 
aprendendo assim a avaliar uma narrativa 
histórica e a economia de uma cultura, 
devendo-se fazer perguntas acerca das 
diferenças de poder e de oportunidades. 
Para que essas ações se concretizem 
em sala de aula, Nussbaum (2019) 
descreve em seu livro três habilidades 
que podem ser desenvolvidas através 
das artes e humanidades, abordadas 
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por uma pedagogia de caráter socrático 
que se caracteriza pelo diálogo e pela 
argumentação, sendo elas:

• Ética Pedagógica Socrática: 
está relacionada ao 
pensamento socrático que 
adquire um status de uma 
prática social, trata-se do 
indivíduo responsabilizarse 
pelo próprio raciocínio e 
dinamizar ideias com os 
outros, num ambiente de 
respeito mútuo.

• Concepção de Cidadania: 
trata-se da consciência de 
se perceber como integrante 
de uma nação heterogênea 
e de um mundo ainda mais 
heterogêneo, ou seja, 
viver em uma democracia 
pluralista e respeitar essas 
diversidades.

• Imaginação Narrativa: está 
vinculado à capacidade 
socrática de criticar, o 
estímulo à imaginação 
narrativa desencadeia 
um suporte fundamental 
a atividade crítica, pois 
possibilita a eficácia de 
compreender tanto a si como 
aos outros como pessoas 
iguais, dignas e possuidoras 
de importância e valores 
pessoais.

Essas habilidades permeiam a 
promoção do conjunto de capacidades 
apresentadas pela autora e na 

perspectiva da ética e da política, elas 
são indispensáveis para os cidadãos 
na manutenção e no fortalecimento 
da democracia e da economia. Nesse 
sentido, Nussbaum (2019) acredita 
que uma educação a partir das artes 
e humanidades é um meio para o 
Desenvolvimento Humano e se relaciona 
com a liberdade e a dignidade dos 
indivíduos, promovendo a condição de 
agente nos mesmos.

A  autora relata que 
mencionamos gostar da democracia, da 
autonomia, da liberdade de expressão 
e do respeito á diversidade conquistada 
através dos nossos processos históricos, 
entretanto pensamos muito pouco 
sobre o que é importante para levá-
los à próxima geração e assegurar sua 
sobrevivência. Através dessa afirmação 
da autora, identificamos aqui uma 
necessidade de  pensarmos sobre qual 
educação vem sendo desenvolvida 
nas escolas. Nesse sentido, torna-se 
necessário uma investigação acerca 
do papel do professor em sala de 
aula como facilitador no processo de 
promover essas habilidades, cabendo 
então investigar a sua matriz pedagógica 
com a intenção de reflexão e atenção a 
respeito de si mesmo, suas concepções, 
valores e projetos de vida.

1.5 Pesquisar a própria prática

Perante as discussões 
trazidas nos tópicos anteriores, vemos 
a necessidade de investigar a matriz 
pedagógica do professor enquanto 
pesquisador em um contexto de sala 
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de aula, pois dessa maneira será 
possível observar e analisar se ocorre a 
promoção das habilidades que permeiam 
o desenvolvimento das capacidades 
apresentadas por Nussbaum (2019) que 
tem como objetivo o desenvolvimento 
humano e a promoção da condição de 
agente no indivíduo. Essa proposta de 
investigação vai ao encontro com das 
ideias dos autores Tardif e Moscoso 
(2018) que relatam sobre a importância 
de refletir sobre a própria prática e não 
se contentar com seguir “receitas” ou 
“aplicar” os conhecimentos teóricos 
anteriores à ação realizada, pois cada 
situação profissional é singular e exige 
uma reflexão sobre a ação. Sendo 
assim, a experiência e as competências 
profissionais contribuem para gerir a 
prática e torná-la mais autônoma.

O termo professor-pesquisador, 
segundo Fernandes (2015) pode ser 
entendido como aquele que pesquisa 
e reflete sobre a sua própria ação 
educativa, como modos de subjetivação 
e formação constante aliando a teoria 
e a prática. Esse tipo de pesquisa tem 
por objetivo inspirar pessoas, estudos 
e processos formativos. Scherre (2015) 
relata a importância de integrar nessa 
prática a história de vida de formação 
do professor pesquisador e também os 
seus relatos de experiências, através de 
gravações e registro em diário de bordo. 
A autora relata que a história de vida 
está inter relacionada com o percurso 
formativo, que permite o aprofun-
damento da dimensão pedagógica e 
também os processos de aprendizagem 
e de formação do pesquisador. Esses 

elementos devem se manter unidos e 
integrados entre si, constituindo a matriz 
pedagógica do professor pesquisador.

Sendo assim, a capacidade de 
refletir sobre a ação permite entrar em 
um processo de aprendizagem contínua 
que representa uma característica 
determinante da prática profissional. 
Para os autores Tardif e Moscoso (2018) 
ensinar é estar condenado a um regime 
de reflexividade sobre a sua própria 
atividade profissional e identidade. 
É um processo de decomposição e 
recomposição das identidades dos atores 
sociais, pois as mesmas são produzidas 
pelas escolhas, sendo a própria matéria 
da reflexividade.

Na prática, esse método é 
constituído por gravações audiovisuais 
das aulas do professor pesquisador e a 
elaboração de um diário de bordo como 
parte da construção de sua autobiografia. 
Fernandes (2015) destaca a importância 
desses registros orais e escritos como 
fontes que servem como material 
para que tanto esses sujeitos como 
professores pesquisadores construam 
suas narrativas e interpretação sobre 
os fatos, as situações, as práticas, as 
experiências e sobre si mesmos.  É 
importante destacar que esse tipo 
de pesquisa, para se tornar viável, 
necessitará de algumas condições como 
a aceitação da professora-pesquisadora 
se defrontar consigo mesma e se 
aproximar da compreensão do seu 
próprio processo de pessoa aprendente 
e através desse processo, obter a 
revelação de aspectos subjetivos, tais 
como: suas escolhas, visões do mundo, 
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atitudes, dificuldades, angústias e 
sofrimentos.

Frente a todos esses conceitos 
abordados: desenvolvimento como 
liberdade, abordagem tradicionalista, 
cognição e recognição, desenvolvimento 
das capacidades humanas e reflexão 
sobre a própria prática, é possível 
observar a necessidade de pesquisar 
sobre como o conhecimento é adquirido 
dentro da sala de aula, como as crianças 
aprendem e qual o significado desse 
aprendizado para a promoção de 
condição de agente.

3.Procedimentos Metodológicos

A metodologia utilizada é 
de cunho qualitativo com realização 
de observação da própria prática do 
professor pesquisador, baseada em 
uma proposta de autobiografia e teoria 
interpretativa de documentos, tais 
como: registros de aulas por meio de 
gravações áudio visuais, registros em 
diário de campo e anotações e gravação 
em áudio dos encontros reflexivos com 
os interlocutores.

4. Resultados Parciais/Finais 

Como resultados parciais 
observou-se que existem vários fatores 
que influenciam na dificuldade de 
trabalhar as habilidades humanas tal 
como propõe Martha Nussbaum, uma 
delas é o alto nível de cobrança em 
atender todos os conteúdos propos-
tos na grade curricular, já que o tempo 
de aulas presenciais foi reduzido 

devido a pandemia. Outra situação é a 
desvalorização dos conteúdos voltados 
para as artes e humanidades, já que 
os mesmos não serão cobrados em 
avaliações que tem como objetivo medir 
o ensino brasileiro. Observou-se também 
uma falta de preparo dos professores 
em lidar com a ansiedade e dificuldades 
acentuadas apresentadas pelos alunos 
nesse retorno as aulas presenciais, o 
que reforça a necessidade de serem 
capacitados para tal. Em uma próxima 
etapa, essas questões serão discutidas 
com interlocutores educadores da 
mesma unidade escolar.

5. Considerações Parciais/Finais

Até o momento já foi realizada 
parte da coleta de dados em ambiente 
escolar através da gravação de aulas e 
anotações em diário de campo. Como 
considerações parciais, notam-se amplos 
impeditivos para o desenvolvimento das 
habilidades humanas no contexto escolar 
mesmo com documentos oficiais que 
garantem a formação de um indivíduo 
crítico, reflexivo e argumentativo. Um 
exemplo disso é a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) que fundamenta o 
ensino e a aprendizagem observando 
as questões socioemocionais do aluno, 
enquanto na prática observamos a 
necessidade de formação inicial e 
continuada dos professores para que 
possam atender essas demandas.
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Resumo
O estudo visa analisar as dificuldades na 
implanta-ção do atendimento de Telemedicina 
e verificar a sua taxa de efetividade em uma 
operadora de saú-de suplementar, como 
modelo para implantação no sistema público 
de saúde.
Palavras-Chave: Telemedicina; Saúde 
Suplementar; Sistema Público de Saúde.

o acompanhamento adequado 
para doenças médicas crônicas e 
malignidades que ajude a prevenir 
a evolução dessas condições, além 
disso, garantir a equidade para todos 
os pacientes que buscam acesso aos 
serviços de saúde, incluindo aqueles de 
menor nível socioeconômico.

Essas barreiras devem ser 
discutidas e abordadas, para garantir 
a equidade em saúde para todos os 
pacientes que procuram atendimento. 
Portanto, compreender esses desafios 
pode ajudar os gestores da saúde a 
evitar repressão e, em vez disso, deixar 
a Telemedicina fazer exatamente para 
o que foi criada: prestar cuidados de 
forma mais conveniente, sem prejudicar 
a qualidade que os pacientes esperam 

Abstract
The study aims to analyze the difficulties in 
implementing telemedicine care and verifying 
its effec-tiveness rate in a supplementary health 
care provid-er, as a model for implementation 
in the public health system.
Keywords: Telemedicine; Supplementary 
Health; Public Health System.

1. Introdução

A alfabetização em informática 
e tecnologia continua sendo uma das 
grandes barreiras ao se pensar na 
aplicação da tecnologia da informação 
e comunicação (TIC), em especial 
a Telemedicina, na área da saúde. 
Também há obstáculos adicionais que 
incluem a resistência do paciente em 
mudar a forma como interage com 
os profissionais de saúde, barreiras 
linguísticas, a percepção do paciente de 
que a Telemedicina é impessoal e não 
confiável e a percepção do paciente de 
sobrecarga de informação durante os 
encontros. 

A Telemedicina ainda tem 
alguns desafios extras, como fornecer 
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para obter um atendimento plano e que 
servirá de modelo para uso contínuo 
após o término da pandemia.

A  construção do trabalho 
decorre por alguns questionamentos 
essenciais à temática: a Telemedicina 
realmente apresenta uma ferramenta 
eficaz frente aos atendimentos dos 
pacientes, principalmente durante a 
pandemia? Ainda, como a Telemedicina 
promove outras práticas de saúde, 
no contexto suplementar, e viabiliza o 
desenvolvimento social?

Portanto, o objetivo central do 
trabalho é descrever as dificuldades 
na implantação do atendimento de 
Telemedicina e verificar a sua taxa 
de efetividade em uma operadora de 
saúde suplementar, como modelo para 
implantação no sistema público de 
saúde.

Dentre os objetivos específicos, 
é possível citar: analisar se as vantagens 
e as dificuldades do atendimento médico 
pela Telemedicina na visão da equipe 
médica, dos pacientes e da gestão 
hospitalar; avaliar as dificuldades de 
expansão do atendimento ao serviço 
público de saúde e observar a viabi-
lidade da continuidade do serviço pós 
pandemia.

A Associação Brasileira de 
Planos de Saúde (ABRMGE), em recente 
levantamento realizado em 2021 mostrou 
que foram feitas 361 mil consultas por 
Telemedicina em abril deste ano contra 
315 mil em março – justamente o auge 
da segunda onda do novo coronavírus. 
Desde abril do ano passado, já foram 
realizados mais de 2,8 milhões de 

consultas por videoconferência. Na 
pesquisa a ABRAMGE levou em conta 
as operadoras de planos de saúde 
associadas que, juntas, atendem 9 
milhões de beneficiários em todo o 
Brasil. O número, no entanto, pode ser 
ainda maior. De acordo com a agência, 
o número de beneficiários de planos de 
saúde seria de aproximadamente 47 
milhões de pessoas (VENTURA, 2021).

Isso é parte de um futuro 
promissor, tanto no setor público quanto 
no privado, refletindo a transformação 
digital em andamento no mundo, neste 
sentido e buscando cada vez mais a 
melhoria no atendimento aos pacientes, 
a Agência Nacional de Saúde (ANS) 
emitiu a Norma Técnica 6/2020, que 
obriga as operadoras de planos de 
saúde a cobrir os atendimentos feitos à 
distância. De acordo com a ANS, não são 
necessárias alterações contratuais para 
que os planos ofereçam Telemedicina.

Contudo, apenas 25% da 
população têm plano de saúde privado, 
o que causa um congestionamento 
no Sistema Único de Saúde (SUS), 
que já sofre com má gestão e falta de 
investimentos (SBRISSIA, 2021). Por 
isso, apesar de a Telemedicina não 
substituir uma consulta tradicional, é um 
método que vem sendo muito bem aceito 
porque soluciona alguns dos problemas 
que o Brasil enfrenta em relação à saúde 
pública, como superlotação em hospitais 
e longas filas de espera por atendimento.

A Telemedicina permitirá uma 
melhor adequação da medicina baseada 
em valor e, no setor público, e talvez 
seja o estímulo necessário de mudança 
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cultural que se deve fomentar, buscando 
mudar a visão do paciente em relação 
ao seu cuidado, mudando o paradigma 
de tratar doenças para a promoção da 
saúde.

2. Referencial Teórico

A Telemedicina é a prática 
de cuidar de pacientes à distância, 
de forma que o mesmo não necessite 
do comparecimento presencial ao 
consultório médico, podendo ter sua 
consulta realizada através de aplicativos 
e plataformas de Telemedicina 
devidamente cadastradas e legalizadas. 
Também conhecida como telessaúde, e 
saúde e saúde online, pode ser usada 
para descrever o processo em que a 
informação é partilhada entre lugares 
distantes, com fins de diagnóstico e 
decisões sobre o gerenciamento clínico 
dos pacientes.

A Telemedicina fornece aos 
pacientes acesso a serviços de saúde de 
alta qualidade, através da comunicação 
avançada e tecnologia da informação, com  
comodidade aos pacientes ao permitir 
que tenham acesso ao atendimento 
médico em suas residências, através 
de dispositivos digitais. É uma forma 
eficaz de aliviar o congestionamento 
de hospitais e melhorar a utilização de 
recursos médicos.

Os avanços tecnológicos no 
setor da saúde têm proporcionado 
muito progresso. O crescimento da 
informática como espaço de produção 
do conhecimento vinculado a saúde 
deve-se, em grande parte, aos avanços 

das tecnologias de computação e co-
municação, à crescente convicção de 
que o conhecimento em saúde e as 
informações sobre os pacientes não 
podem mais ser controladas, registradas 
e analisadas por métodos tradicionais, 
e isto é devido à certeza de que os 
processos de acesso ao conhecimento e 
tomada de decisão desempenham papel 
central na saúde moderna. 

A principal expectativa da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
sobre a informática em saúde é que, a 
partir dela, pode-se obter a ampliação 
e melhoria do acesso aos serviços para 
a maior parte da população mundial. 
Nessa perspectiva, a OMS recomenda 
a utilização de recursos de Telemedicina 
como um instrumento político e estra-
tégico para o planejamento e execução 
de ações em saúde.

Atualmente a Telemedicina 
no Brasil constitui-se em uma rede 
que interliga instituições formadoras, 
serviços de saúde e gestores da saúde, 
num processo de trabalho cooperativo 
e online. Isso permite agir de forma 
colaborativa, agilizando a identificação 
de problemas e soluções e reduzindo 
custos.

No Brasil, a Telemedicina 
segue as orientações da resolução n. 
2.227/2018 do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), que define e disciplina 
a Telemedicina como forma de prestação 
de serviços médicos mediados por 
tecnologias e estabelece parâmetros 
éticos e legais para a realização de 
consultas online, telediagnósticos, tele 
cirurgias etc. Entretanto, a entidade 
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anunciou que pretende apresentar 
uma nova regulamentação, onde 
objetiva atualizar a Resolução CFM n. 
1.642/2002, em que estão definidos 
os parâmetros dessa modalidade de 
atendimento médico.

Em que pese a insegurança 
jurídica que paira sobre a utilização da 
Telemedicina no contexto brasileiro, a 
necessidade fática, por algumas vezes, 
impõe a sua aplicação. Exemplo disso, o 
governo brasileiro, de forma emergencial 
por conta da pandemia, sancionou a Lei 
n. 13.989/20, que regula e autoriza a 
utilização da Telemedicina no período 
em que durar a pandemia ocasionada 
pelo coronavírus (SARS-CoV-2). 

De acordo com a lei, serão 
válidas as receitas médicas apresentadas 
virtualmente, desde que contenham 
assinatura digital do profissional, 
dispensando-se a apresentação física 
da mesma. Contudo, o médico deverá 
informar ao paciente todas as limitações 
inerentes ao uso da Telemedicina, 
tendo em vista a impossibilidade de 
realização de exame físico durante a 
consulta. Além disso, a prestação de 
serviço de Telemedicina seguirá os 
padrões normativos e éticos comuns ao 
atendimento presencial, inclusive em 
relação à contraprestação financeira 
pelo serviço prestado, não cabendo ao 
poder público custear ou pagar por tais 
atividades quando não for exclusivamente 
serviço prestado ao SUS.

Com os pacientes obrigados 
a permanecer em casa, por questões 
médicas não urgentes, muitos grupos 
de médicos e hospitais desenvolveram 

rapidamente uma infraestrutura adicional 
que não estava presente antes do surto. 
Para facilitar a implementação bem-
sucedida de programas de Telemedicina, 
dois componentes principais foram 
necessários: implementar a infraestrutura 
de tecnologia, ajustando os fluxos de 
trabalho clínico e treinamento para 
o provedor de cuidados de saúde e 
também para o pacien-te com o objetivo 
de permitir que o atendimento fosse 
efetivamente prestado remotamente 
e, educar e equipar os pacientes com 
as ferramentas necessárias para 
interagir com seus provedores. Apesar 
dos desafios no treinamento e na 
implementação da Telemedicina, o 
atendimento remoto oferece a um centro 
de saúde e a seus pacientes múltiplos 
benefícios potenciais. 

A Telemedicina, embora não 
seja uma inovação, tornou-se o principal 
mecanismo de atendimento aos 
pacientes durante a pandemia Covid-19. 
Diante disso e mediante as dificuldades 
de atendimento médico neste período, 
devido às medidas de isolamento e 
distanciamento social, o que prejudicou 
o atendimento presencial aos pacientes, 
a Telemedicina surgiu com forte opção 
neste cenário como forma de reduzir 
a desassistência médica e auxiliar os 
pacientes neste momento crítico, por tal 
questão, se justifica a motivação para 
este estudo.

A conveniência proporcionada 
por esta modalidade de baixo custo 
facilita a intercomunicação entre médicos 
e pacientes, oferecendo uma alternativa 
para a promoção de serviços médicos, 
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principalmente os especializados, em 
comunidades distantes com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida da 
população. Assim, ganha-se na melhoria 
da assistência especializada ao paciente, 
bem como na ampliação do mapa de 
atuação do médico.

Entretanto, o atendimento 
médico à distância ainda enfrenta 
obstáculos para sua plena aplicação. Por 
ser ainda uma atividade relativamente 
emergente, nem tanto relacionada à 
questão temporal, mas sim pelo fato de 
enfrentar desafios de ordem técnica, 
legal, ética, regulatória, cultural, entre 
outros, restringe o seu processo de 
difusão global. 

Neste sentido, a Telemedicina 
apresenta alguns desafios, o que dificulta 
sua implementação para expandir o 
acesso a saúde e reduzir custos. A 
atividade é regulada no Código de Ética 
Médica, no artigo 37, que prevê, que a 
Telemedicina não poderá romper com 
a relação médicopaciente presencial e 
humanizada e nem com o exame direto. 
Ressalta-se que embora seja um novo 
método de praticar a medicina, é preciso 
lembrar que esse e o atendimento 
presencial são apenas complementares 
e todos os cuidados e protocolos devem 
ser mantidos.

A implementação de 
Telemedicina pode ser um processo 
estimulante para médicos e pacientes. 
No entanto, a ideia de mudar as práticas 
tradicionais para se conformar com uma 
solução baseada em tecnologia nova e 
aprimorada pode ser opressora para os 
envolvidos, pois haverá, naturalmente, 

algumas barreiras ao longo do caminho.

3. Procedimentos Metodológicos

A   pesquisa utilizará a 
abordagem qualitativa e quantitativa de 
natureza básica, a partir dos depoimentos 
dos sujeitos investigados, o que ocorrerá 
através da aplicação de questionário com 
questões semiestruturadas, número de 
pacientes atendidos mensalmente, taxa 
de pacientes que deixaram de procurar o 
pronto atendimento e taxa de situações 
clínica resolvidas com a Telemedicina.  

A amostra será constituída 
pelos pacientes que foram atendidos 
durante o primeiro ano de instalação do 
serviço de Telemedicina em Operadora 
de Saúde Suplementar, da cidade de 
Franca-SP, além dos médicos e gestores 
hospitalares. Os dados analisados serão 
oriundos do banco de dados do referido 
hospital, sendo que os entrevistados 
deverão obrigatoriamente assinar 
o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

Na construção e ampliação do 
conhecimento sobre o objeto enfocado, 
será aplicado o método exploratório, 
descritivo, transversal e aberto que 
proporcionam visão geral sobre 
determinado fato, explorando o objeto de 
estudo proposto, por meio de referências 
bibliográficas, pesquisa documental, a 
fim de conferir sustentação ao eixo teórico 
e iniciar o processo de apropriação do 
conhecimento em sua essência. 

Dada a complexidade do 
objeto de pesquisa e sua característica 
interdisciplinar, o estudo exploratório 
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consistirá em consultas bibliográficas e 
investigação teórica nas bases de dados 
internacionais como Medline, Lilacs, 
PubMed e Paho e nacionais, como 
Periódicos Capes, Scielo e Biblioteca 
Virtual em Saúde sobre o assunto 
Telemedicina, pandemia, desafios e 
legislações específicas sobre o tema.

Para atender aos objetivos 
propostos, o trabalho se dividirá em 
três capítulos: No capítulo 1º, serão 
abordados o tema da saúde como direito 
fundamental e regulação do exercício da 
medicina e a relação médico-paciente, 
na perspectiva de Barcellos (2002), Silva 
(2014), Maeyama e Calvo (2018), dentre 
outros.

No capítulo 2º, objeto do estudo, a 
Telemedicina – suas origens, implicações 
regulatórias e legais e implementação 
no processo de pandemia do Covid-19, 
considerando como sustentação teórica 
e acadêmica as normas técnicas da 
ANS e CFM, a Lei n. 13.989/2020, que 
autoriza o uso da Telemedicina até durar 
a pandemia, além de autores nacionais 
e internacionais que pesquisaram a 
questão da Covid-19, como por exemplo, 
Jin et al. (2020), Wang et al. (2019), 
Vidal-Alaball et al. (2020), entre outros.

No capítulo 3º,será apresentado 
o resultado da pesquisa que realizada 
com pacientes, médicos e gestores da 
Operadora de Saúde Suplementar da 
cidade de Franca-SP, no primeiro ano da 
implantação da Telemedicina.

No último capítulo, serão 
apontadas as considerações finais, 
em que será retomado o problema de 
pesquisa e os objetivos, a fim de sintetizar 

as respostas que se pode apresentar 
sobre a investigação.

4. Resultados Pretendidos

Por esta pesquisa estar ainda 
em fase de desenvolvimento e projeto, 
ainda não existem resultados parciais. 
Pretende-se atingir os resultados 
de verificação da efetividade do 
atendimento, e obter as dificuldades de 
implantação da Telemedicina.

5. Considerações Parciais

A pandemia de Covid-19, ou 
novo Coronavírus, vem produzindo 
repercussões não apenas de ordem 
médica e epidemiológica em escala 
global, mas também consequências 
sociais, econômicas, políticas, culturais 
e históricas sem precedentes na história 
recente das epidemias. Contudo, há 
o reconhecimento de que a saída da 
crise instalada após a pandemia irá 
depender fortemente da capacidade de 
produção de conheci-mento e de novas 
tecnologias.

Diante disso, o estudo proposto 
tem como intuito contribuir, para que a 
Telemedicina seja regulamentada em lei 
e que os provedores de saúde e médicos 
possam-se dedicar atenção aos serviços 
de Telemedicina, como forma de reduzir 
os custos no sistema de saúde, além de 
alcançar a satisfação e aprovação dos 
pacientes, mantendo uma boa relação 
médico – paciente.
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Resumo
O Poder público tem entre suas 
responsabilidades, viabilizar aos cidadãos a 
concretização de seus direitos garantidos por 
lei. Para isso, a elaboração e implementação 
de políticas públicas adequadas à realidade 
da população é importante fator para o 
cumprimento deste dever. Dessa forma, é 
objetivo central desse resumo expandido 
apresentar o projeto de dissertação de mestrado 
contextualizado no programa Estratégia Saúde 
da Família, as ações do Fórum Franca 2040 e 
as políticas públicas de saúde no município de 
Franca. Para tanto, propõe-se uma pesquisa 
exploratória, descritiva, viabilizada a partir de 
dados primários e secundários. Como se trata 
de uma pesquisa em andamento, foi possível 
constatar a partir dos dados secundários que 
ainda é reduzido índice de atendimento ESF 
na cidade de Franca/SP.
Palavras-Chave: Políticas Públicas em 
Saúde; Participação Social; Estratégia Saúde 
da Família; Desenvolvimento Social.

Abstract
Among its responsibilities, public authorities 
are to make it possible for citizens to realize 
their rights guaranteed by law. For this, the 
elaboration and implementation of public 
policies adequate to the reality of the population 
is an important factor for the fulfillment of this 
duty. Thus, the main objective of this expanded 
abstract is to present the master's dissertation 
project contextualized in the Family Health 
Strategy program, the actions of the Franca 
Forum 2040 and the public health policies in 
the city of Franca. There-fore, an exploratory, 
descriptive research is proposed, made 
possible from primary and secondary data. As 
this is an ongoing re-search, it was possible to 
see from second-ary data that there is still a low 
rate of ESF care in the city of Franca/SP.
Keywords: Public Health Policies; Social 
Participation; Family Health Strategy; Social 

development. 

1. Introdução

A situação do sistema público 
de saúde é uma realidade conhecida no 
país e destacada constantemente pelos 
veículos de comunicação. Entretanto, 
outras nações, tanto pobres quanto ricas, 
também sofrem com a sempre crescente 
demanda por serviços de saúde. Na 
busca por meios de equilibrar oferta e 

demanda, programas ao redor do mundo 
têm como foco principal a prevenção dos 
problemas de saúde.

No Brasil, no ano de 1994, surge 
o programa Estratégia Saúde da Família 
(ESF), com o objetivo de reorientar o 
sistema de saúde, visando a família, a 
comunidade e o território como foco 
essencial à manutenção da saúde da 
população. Desse modo, o sistema de 
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saúde passa a trabalhar na busca da 
prevenção dos problemas de saúde, 
através da orientação do indivíduo, além 
de entender o universo em que este está 
inserido, efetivando as Unidades Básicas 
de Saúde - UBS como a única entrada 
para o sistema de saúde. 

Na cidade de Franca, situada 
no estado de São Paulo, foco desta 
pesquisa, a importância deste programa 
federal foi ressaltada por representantes 
da sociedade civil durante a realização 
do Fórum Franca 2040 – FF2040, que 
ocorreu em junho de 2019, gerando entre 
as relevâncias a serem desenvolvidas na 
área de saúde duas diretrizes específicas 
sobre Estratégia Saúde da Família:

1 - Garantir acesso aos recursos 
federais e estaduais, para 
fortalecimento da Atenção Básica, 
com a expansão da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e 
implantação do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF);
2 - Ampliar o número de equipes 
e territórios atendidos, bem 
como a capacitação frequente 
da equipe ESF, visando informar 
e orientar a população sobre 
saúde e uso racional do serviço, 
fortalecendo as linhas de cuidado 
e o vínculo com o usuário e sua 
corresponsabilidade, garantindo a 
eficiência do sistema de referência 
e contrarreferência. (Município de 
Franca, 2019, p. 29)

Considerando que a participação 
social no processo de planejamento de 
políticas públicas é assegurada por lei, 
bem como a transparência dos atos 
efetivados pela administração pública, 
permitindo a população a fiscalização da 
implementação das políticas públicas. 

Nesse contexto de pesquisa, 
após a divulgação das Diretrizes do 
Fórum Franca 2040 – FF 2040, que 
ocorreram em setembro de 2019, surgem 
questionamentos especificamente 
quanto à Estratégia Saúde da Família – 
ESF na cidade de Franca:

1) A partir da divulgação das diretrizes do 
FF 2040 até maio de 2021, quais foram 
os impactos imediatos na gestão da 
saúde no município de Franca/SP? 

2) Quais políticas públicas surgiram a 
partir das diretrizes? 

3) Durante o período de transição da 
gestão municipal, como as diretrizes 
foram apresentadas, analisadas e/ou 
debatidas? 

4) Os resultados do FF 2040 foram 
considerados durante a elaboração do 
Plano Plurianual 2022/2025? 

Esse resumo expandido está 
no contexto de uma dissertação de 
mestrado interdisciplinar do Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional (PPGDR) do Uni-FACEF 
que tem como objetivo geral dessa 
dissertação de mestrado: verificar a 
realidade atual das políticas públicas 
relacionadas a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e suas perspectivas na 
cidade de Franca, tendo como escopo 
as diretrizes do Fórum Franca 2040. 

Como objetivos específicos são 
destacados: 
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• Apresentar a realidade da 
Estratégia Saúde da Família 
em Franca, por meio de 
dados secundários, antes da 
realização do Fórum Franca 
2040.

• Averiguar quais ações 
resultaram das diretrizes 
do Fórum Franca 2040 
relacionadas à Estratégia 
Saúde da Família foram 
implementadas em Franca.

• Apurar se as diretrizes 
do Fórum Franca 2040 
relacionadas à Estratégia 
Saúde da Família estão 
sendo seguidas para 
elaboração do Plano 
Plurianual 2022/2025.

• Verificar a existência de 
estratégias que visem 
assegurar futuramente as 
políticas públicas voltadas a 
Estratégia Saúde da Família 
a partir das diretrizes do 
Fórum Franca 2040.

Tal pesquisa se justifica, pois 
apesar da garantia legal quanto à 
participação social no processo de 
planejamento e implementação de 
políticas públicas no país, bem como os 
esforços pela descentralização decisória 
no que concerne as políticas de saúde, 
estudos relatam o distanciamento 
percebido ora entre o resultado da 
participação social e a política pública 
decorrente do debate, ora entre a política 
pública e o efetivamente concretizado 
durante o processo de implementação.

Nesse contexto, são de grande 
importância os esforços no sentido de 
averiguar como a atual gestão pública 
no município de Franca tem considerado 
a opinião da população, em especial 
quanto às diretrizes oriundas de um 
evento que objetivou o planejamento da 
cidade pelos próximos 20 anos.

2.Referencial Teórico

Como forma de subsidiar 
teoricamente a pesquisa, entendese 
por essencial a discussão quanto 
a importância de políticas públicas 
adequadas às necessidades reais 
da sociedade como forma garantir o 
desenvolvimento. 

Por consequência, o debate 
quanto a participação social ao longo de 
todo o processo relacionado às políticas 
públicas, ou seja, da elaboração à 
implementação, é também fundamental.

Para tanto serão usados autores 
como: Dias e Matos (2017), Gonçalves 
(2006), Perez (2006) e Di Giovanni 
(2009), bem como a legislação vigente.

Desse modo, faz se oportuna a 
explanação sobre o Fórum Franca 2040, 
uma vez que se tratou de um evento 
recente e realizado com o intuito de 
proporcionar à população a oportunidade 
de manifestar suas preocupações e 
anseios quanto ao futuro de sua cidade.

Entretanto, tendo em vista que 
a efetividade de uma política pública 
se concretiza após sua implementação 
e análise dos resultados verificados, 
este estudo também buscará subsídios 
teóricos neste sentido.
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Uma   vez   que  o 
supramencionado Fórum resultou em 
144 diretrizes em 12 áreas distintas, para 
melhor análise, optou-se por pesquisar 
o que concerne a Estratégia Saúde 
da Família, tornando fundamental o 
embasamento teórico sobre esta política 
pública e seus resultados.

2.1 Capítulo 1: Políticas Públicas e 
Participação Social.

Para tratar das políticas públicas 
de saúde na cidade de Franca/SP, 
optou-se, em um primeiro momento, por 
apresentar aspectos teóricos em torno 
das políticas públicas e da participação 
social.

Tendo em vista o contexto, 
nota-se que o enfoque de Dias e Matos 
(2017, p.136) ao afirmar que “políticas 
públicas tratam da gestão de grandes 
áreas de problemas ou demandas 
sociais, com a adoção de critérios de 
racionalidade na utilização de recursos, 
planejamento e o estabelecimento de 
prioridades, objetivos e metas”, apesar 
de apresentar uma definição de cunho 
mais operacionalizante e objetivo, 
resume o aspecto prático das políticas 
públicas.

Sob a ótica dos efeitos 
decorrentes, concorda-se com Arzabe 
(apud GONÇALVES, 2006, p.75) ao 
afirmar que:

[...] políticas públicas podem ser 
colocadas, sempre sob o ângulo 
da atividade, como conjuntos de 
programas de ação governamental 
estáveis no tempo, racionalmente 
moldadas, implantadas e 

avaliadas, dirigidas à realização 
de direitos e redistribuição de 
bens e posições que concretizem 
oportunidades para cada pessoa 
viver com dignidade e exercer 
seus direitos, assegurando-lhes 
recursos e condições para a 
ação, assim como a liberdade 
de escolha para fazerem uso 
desses recursos (ARZABE apud 
GONÇALVES, 2006, p.75).

Verifica-se, portanto, que as 
políticas públicas estão alicerçadas em 
resolver demandas sociais, por meio de 
ações planejadas visando a otimização 
no uso dos recursos de modo a garantir à 
população os exercícios de seus direitos.

Além da efetivação de direitos, 
Bucci (apud GONÇALVES, 2006) 
concorda com Arzabe no que concerne 
na responsabilização do Estado como 
agente ativo na efetivação das políticas 
públicas. De fato, a atuação ativa do 
Estado é inegável e concretizada a partir 
de sua normatização legal. 

A concretização por meio 
de legislação também se aplica à 
participação da sociedade no processo 
de elaboração, implementação e 
fiscalização, a qual está assegurada na 
legislação brasileira, como enfatizado por 
Perez (2006). Nesse contexto, deve-se 
fazer referência à Constituição Federal 
de 1988, com importantes parâmetros 
para o delineamento dessa participação 
social, como por exemplo no tocante à 
área da saúde, como no Art.198 inciso 
III:

Art. 198. As ações e serviços 
públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema único, 
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organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes:
III - participação da comunidade 
(BRASIL, 1988)

As especificidades da 
participação social passam a ser 
determinadas a partir da criação de 
novos atos oficiais, como leis, decretos, 
resoluções etc.; fortalecendo sua 
garantia e importância (PEREZ, 2006).

Para  Perez (2006), a participação 
social traz eficiência e legitimidade 
às políticas públicas, demonstrando 
como essa interação entre a sociedade 
e administração pública enriquece o 
processo uma vez que “legitimidade 
e eficiência são, portanto, finalidades 
que se alimentam reciprocamente, isto 
é, mais legitimidade importa em maior 
eficiência da atuação da Administração 
Pública e mais eficiência importa em 
maior legitimidade” (PEREZ, 2006, 
p.168).

Assim, uma vez destacada a 
relevância da contribuição social nos 
processos relacionados às políticas 
públicas, verificar-se á no próximo tópico, 
como as normas legais influenciam 
nesses processos, de maneira específica 
na área da saúde.

2.1.1 Aspectos Legais na Área de Saúde.

O dever do Estado de garantir a 
saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação (BRASIL, 

1990).

O parágrafo 1º do Art. 2º da 
Lei nº8.080, de 19 de setembro de 
1990, em epígrafe, apresenta, por 
meio do estabelecimento do dever do 
Estado, o entendimento norteador para 
o desenvolvimento e concretização de 
políticas públicas que assegurem o 
direito à saúde.

A Lei nº8.080/1990 é a principal 
legislação para o desenvolvimento de 
políticas públicas em saúde, uma vez que 
“regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados 
isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito Público ou 
privado” (BRASIL, 1990).

Além da Lei nº8.080/1990 que 
estabelece delineamentos mais amplos, 
sendo regulamentada pelo Decreto 
nº7.508, de 28 de junho de 2011 no 
que concerne mais especificamente 
ao planejamento e organização dos 
serviços de saúde (BRASIL, 2011), a Lei 
nº8.142, de 28 de dezembro de 1990 
tem grande importância, em especial 
para discussão deste estudo, por dispor 
“sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde 
– SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências” (BRASIL, 1990). 

O estabelecimento de contornos 
mais concretos por meio de legislação, 
fortalece a operacionalização da 
participação da comunidade no processo 
de construção de políticas públicas. 
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Desse modo, é relevante 
destacar o Art. 36 da Lei nº8.080/1990, 
uma vez que além de determinar a oitiva 
de “órgãos deliberativos”, estabelece 
que o fluxo do processo de formulação 
das políticas públicas se inicia no nível 
local.

Art.36. O processo de 
planejamento e orçamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
será ascendente, do nível local 
até o federal, ouvidos seus órgãos 
deliberativos, compatibilizandose 
as necessidades da política de 
saúde com a disponibilidade de 
recursos em planos de saúde 
dos Municípios, dos Estados, 
do Distrito Federal e da União 
(BRASIL, 1990).

A partir deste delineamento 
fica estabelecido, com base na Lei 
nº8.142/1990, que cada esfera de 
governo deverá ser composta por duas 
instâncias colegiadas: a Conferência de 
Saúde e o Conselho de Saúde.

O Art.1 §1º da Lei nº8.142/1990 
esclarece que a conferência de saúde, 
enquanto instância colegiada, deverá se 
reunir a cada quatro anos com o objetivo 
de “avaliar a situação de saúde e propor 
as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes” 
(Art.1 §1º). Já o conselho de saúde 
terá caráter permanente e deliberativo, 
sendo composto por representantes 
do poder público local, profissionais 
de saúde, prestadores de serviços e 
usuários. Seu objetivo está focado na 
“formulação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo 
chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera” (Art.1 §2º).

Com relação aos conselhos de 
saúde existentes hoje em cada esfera de 
governo, conforme definido no Art.1 §2º, 
deve-se mencionar: o Conselho Nacional 
de Saúde – CNS que representa a 
instância federal, o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde – CONASS 
que é o órgão deliberativo dos Estados, 
e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais – CONASEMS, que atua na 
esfera municipal.

A Lei nº8.142/1990 prevê 
que a representação dos usuários 
será paritária tanto nos Conselhos 
quanto nas Conferências e que tanto o 
CONASS quanto o CONASEMS tenham 
representações no Conselho Nacional 
de Saúde.

Ficam estabelecidas assim, 
as Comissões Intergestores Tripartite, 
previstas no Art.14-A da Lei nº8.080/1990, 
as quais tem como objetivo:

I - decidir sobre os aspectos 
operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, em 
conformidade com a definição 
da política consubstanciada em 
planos de saúde, aprovados pelos 
conselhos de saúde;
II - definir diretrizes, de âmbito 
nacional, regional e intermunicipal, 
a respeito da organização das 
redes de ações e serviços de 
saúde, principalmente no tocante 
à sua governança institucional e à 
inte-gração das ações e serviços 
dos entes federados;
III - fixar diretrizes sobre as 
regiões de saúde, distrito 



35

CUNHA, A. J. D.; BANDOS, M. F. C. Estratégia saúde da família: Um estudo sobre políticas 
públicas em saúde na cidade de Franca/SP. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. 
Franca: PPGDR, 2021. 29-42p.; 344p.

sanitário, integração de territórios, 
referência e contrarreferência e 
demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços 
de saúde entre os entes federados 
(BRASIL, 1990). 
O que explica a continuidade 
ou a mudança de políticas 
públicas são os mecanismos de 
reprodução (Thelen, 1999:387), 
ou seja, os diversos fatores 
endógenos ou exógenos que 
contribuem para que uma política 
pública se mantenha no tempo, 
gerando equilíbrios estratégicos, 
incentivos aos atores, etc

Tendo em vista o exposto, 
verifica-se a abrangência da influência 
dos Conselhos, uma vez que está 
entre suas atribuições deliberar sobre 
aspectos operacionais, financeiros e 
administrativos do SUS.

Passa se, desta forma, no 
próximo tópico, ao detalhamento da 
planificação das ações em saúde, com 
enfoque à Estratégia Saúde da Família 
– ESF.

2.1.2 Implementação de Políticas 
Públicas e a concretização da 
Participação Social.

Entre os desafios da gestão 
pública está a efetiva implementação das 
políticas públicas e sua continuidade, em 
especial daquelas políticas pertencentes 
às agendas cujo perí-odo extrapole os 
mandatos políticos.

O que explica a continuidade 
ou a mudança de políticas 
públicas são os mecanismos de 
reprodução, ou seja, os diversos 
fatores endógenos ou exógenos 
que contribuem para que uma 

política pública se mantenha 
no tempo, gerando equilíbrios 
estratégicos, incentivos aos 
atores, etc. (THELEN, 1999:387 
apud COUTO e LIMA, 2016).

A afirmação de Thelen (1999), 
remete a complexidade de fatores 
relacionados às políticas públicas e que 
determinarão o sucesso ou o fracasso 
de sua implementação e continuidade.

Di Giovanni (2009) apresenta os 
diversos fatores endógenos e exógenos 
citados, a partir do entendimento das 
políticas públicas como passiveis de 
serem compostas por quatro estruturas 
elementares. Importa enfatizar que essas 
estruturas se baseiam na existência de 
elementos invariantes comuns a toda 
política pública. 

[…] mais importante do que 
identificar os elementos 
invariantes é estabelecer entre 
eles uma relação que seja 
realmente indissolúvel e orgânica, 
de modo que constituam 
totalidades estruturadas, 
discretas, que chamo, no caso, de 
estruturas elementares. 

Há que ressaltar também 
que Di Giovanni (2009) esclarece que 
está divisão apresenta características 
subjetivas verificadas por ele, e que o 
grau de complexidade do universo das 
políticas públicas possibilita constantes 
análise e reclassificações.

É óbvia que esta perspectiva 
envolve certa dose de 
subjetividade. As estruturas 
elementares resultam, no fundo, 
de uma combinação entre um 
“olhar” subjetivo do observador 
que, em funções de seus próprios 
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valores seleciona os aspectos 
objetivos da realidade que irá 
observar, indagando sobre sua 
coerência, organicidade e a 
probabilidade de configurarem 
uma estrutura. 

As estruturas elementares 
mencionadas por Di Giovanni (2009) 
são:

a. estrutura formal, composta 
pelos elementos: “teoria”, práticas 
e resultados;
b. estrutura substantiva, composta 
pelos elementos: fatores, 
interesses e regras;
c. estrutura material, composta 
pelos elementos; financiamento, 
suportes, custos; e,
d. estrutura simbólica, composta 
pelos elementos: valores, saberes 
e linguagens. 

Essa classificação decorre de 
seu entendimento das políticas públicas 
para além das intervenções do Estado.

Tal conceito vai além da idéia de 
que uma política pública é simplesmente 
uma intervenção do Estado numa situação 
social considerada problemática. Mais do 
que isso, penso a política pública como 
uma forma contemporânea de exercício 
do poder nas sociedades democráticas, 
resultante de uma complexa interação 
entre o Estado e a sociedade, entendida 
aqui num sentido amplo, que inclui as 
relações sociais travadas também no 
campo da economía (Di Giovanni, 2009).

Considerando as estruturas 
elementares apresentadas, bem com 
as percepções da complexidade que 
envolvem este universo, é possível 
salientar que a participação social 
precisa também se mostrar efetiva no 

ato de fiscalização e não somente no 
processo de formulação das políticas 
públicas.

2.2 Capítulo 2: Plano Nacional de Saúde 
(PNS) e Estratégia Saúde da Família 
(ESF).

O Plano Nacional de Saúde 
(PNS) é documento oficial publicado 
pelo Ministério da Saúde, debatido e 
aprovado no CNS, por meio do qual são 
apresentadas as diretrizes nacionais 
para a saúde, para um quadriênio.

A participação social na 
elaboração do PNS é garantida por 
intermédio do CNS, cuja aprovação é 
condição sine qua non para sua validade 
e legitimidade.

Em consonância com o 
entendimento de Dias e Matos (2017, 
p.137) no que concerne às três macro 
etapas da formulação de políticas 
públicas – diagnóstico, planejamento 
e avaliação – o PNS resulta da análise 
situacional, no geral, centralizada em 
três eixos principais (BRASIL, 2011 e 
2016):

a) Condições de saúde: de modo geral, 
se concentra na análise de dados 
relativos a Morbidade e Mortalidade;

b)Determinantes e condicionantes de 
saúde: normalmente, se concentra 
em dados relacionados aos aspectos 
socioeconômicos, hábitos da população 
e outras variáveis relativas ao ambiente 
em que os indivíduos estão inseridos; e
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c) Acesso aos serviços de saúde: 
geralmente, se concentra em dados 
verificados subdivisão própria dos 
tipos de serviços de saúde como 
Atenção básica, Atenção especializada, 
Transplantes; Atenção às urgências, 
Assistência farmacêutica, Saúde mental, 
entre outros.

O PNS apresenta diretrizes que 
devem contribuir para o “aprimoramento 
do SUS, visando o acesso universal, 
de qualidade, em tempo oportuno, 
contribuindo para a melhoria das 
condições de saúde, para a redução 
das iniquidades e para a promoção 
da qualidade de vida dos brasileiros” 
(BRASIL, 2011, p.06).

As bases de dados utilizadas na 
análise situacional são as institucionais 
como DATA-SUS, IBGE, OMS, dos 
Ministérios, FUNASA, ONU, Conselhos 
de Classe, além de estudo acadêmicos 
recentes, à época (BRASIL, 2011 e 
2016).

Após a apresentação da 
análise situacional, o PNS estabelece 
diretrizes, subdivididas em metas, que 
em consonância com o Art.13 da Lei 
nº8.080/1990 se concentram em:

I - alimentação e nutrição;
II - saneamento e meio ambiente;
III - vigilância sanitária e 
farmacoepidemiologia;
IV - recursos humanos;
V - ciência e tecnologia; e
VI - saúde do trabalhador. 

Nesse sentido a Estratégia 
Saúde da Família é parte do PNS e 
objetiva reorganizar da atenção básica:

[…] como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da 
atenção básica por favorecer 
uma reorientação do processo de 
trabalho com maior potencial de 
aprofundar os princípios, diretrizes 
e fundamentos da atenção básica, 
de ampliar a resolutividade e im-
pacto na situação de saúde das 
pessoas e coletividades, além de 
propiciar uma importante relação 
custo efetividade (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2012).

O PNS apresenta as 
especificidades da Equipe de Saúde 
da Família como: composição da 
equipe multiprofissional; quantitativo de 
Agentes Comunitário de Saúde, visando 
o atendimento de 100% da população 
cadastrada; delimitação da quantidade 
de pessoas a serem atendidas por 
equipe ESF; e regramentos como carga 
horária, áreas de atuação etc.

A ESF ainda prevê a expansão 
para especialidades como saúde bucal 
e mental, além da criação de NASF - 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

Através da Portaria nº2.979, 
de 12 de novembro de 2019 ficou 
determinado o novo modelo de 
financiamento de custeio da Atenção 
Primária à Saúde (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2019)

O custeio da Atenção Primária 
não é 100% financiado pela esfera 
federal. Os cálculos para transferência 
consideram fatores como desempenho, 
capacitação e ações estratégicas.

Na cidade de Franca/SP, foi 
realizado levantamento quanto a ESF no 
período de 2009 a 2019. Conforme Nota 
Metodológica do Ministério da Saúde 
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(2021), o monitoramento é realizado de 
forma mensal e a avaliação anual leva 
em consideração os dados referentes 
ao mês de dezembro de cada ano. Os 
relatórios de implantação das Equipes de 
ESF do Ministério da Saúde demonstram 
(Tabela 1).

Tabela 1: Equipes de ESF – 2009/2019.

Dez Teto Credenciados Implantados

2009 136 5 5

2010 827 25 24

2011 797 25 24

2012 803 25 24

2013 808 37 37

2014 808 104 41

2015 808 104 45

2016 808 104 46

2017 808 104 43

2018 862 48 48

2019 862 88 50

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

O Ministério da Saúde informou 
a inexistência de Equipes de Saúde 
Bucal e NASF na cidade de Franca, no 
período.

No que concerne à Cobertura 
da ESF, os dados são apresentados 
em relatório consolidado abrangendo a 
Atenção Básica (Tabela 2).

Tabela 2: Cobertura ESF – 2009/2019.

Dez Estim.
Pop.
Cob.
ESF

Cobertura

ESF

Estim.
Pop.
Cob.
AB

Cobertura

AB

2009 17250 5,27% 54750 16,73%

2010 17250 5,21% 54750 16,54%

2011 17250 5,41% 63750 20,01%

2012 17250 5,37% 60750 18,92%

2013 13800 4,27% 73800 22,83%

2014 27600 8,20% 66600 19,78%

2015 41400 12,20% 78900 23,24%

2016 44850 13,11% 80100 23,41%

2017 44850 13,01% 77850 22,58%

2018 48300 13,91% 82800 23,85%

2019 41400 11,82% 78900 22,52%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Os dados apresentados são 
referentes a Cobertura de ESF e Atenção 
Básica em relação a População Total da 
cidade de Franca/SP.

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa 
exploratória por buscar familiarização e 
aproximação da realidade estudada (GIL, 
1999) e uma pesquisa descritiva por se 
concentrar em descrever a realidade de 
população ou fenômeno específico, bem 
como pode descrever o estabelecimento 
de relações entre variáveis (EVÈNCIO et 
al, 2019).

A coleta de dados da pesquisa 
acontecerá em dois momentos:

Inicialmente, haverá uma coleta 
de dados secundários baseado em dados 
obtidos a partir de artigos científicos 
encontrados em bases de dados, teses e 
dissertações, bem como dados contidos 
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em Relatórios do Ministério da Saúde 
relativos a Estratégia Saúde da Família 
entre 2009 e 2019. 

Posteriormente, haverá uma 
coleta de dados primários, em que será 
utilizado o instrumento questionário com 
perguntas abertas a serem respondidas 
por representantes da gestão municipal 
com função e/ou capacidade de opinar 
e subsidiar tecnicamente o ato decisório 
quanto às políticas públicas de saúde no 
município e representantes do Conselho 
Municipal de Saúde de Franca.

Optou se pela aplicação de 
questionário remetido através de email 
em virtude da pandemia decorrente 
do Novo Coronavírus COVID-19 e das 
medidas sanitárias vigen-tes.

De acordo com BOYD J.& 
WETFALL (1964) questionário é 
um conjunto de perguntas que são 
respondidas sem a presença do 
pesquisador. Apesar desta ausência, 
o instrumento de coleta de dados 
permite progressivo controle por 
parte do pesquisador, uma vez que 
sua estruturação pode conter desde 
apenas questões fechadas, ou seja, 
aquelas cuja resposta está restrita 
às alternativas apresentadas pelo 
pesquisador, configurando maior nível 
de estruturação; até apenas questões 
abertas, ou seja, aquelas em que não 
são apresentadas opções por parte 
do pesquisador, configurando menor 
nível de estruturação. Além disso, 
o conhecimento sobre o objetivo da 
pesquisa por parte do participante 
influencia no nível de controle do 
pesquisador.

Neste estudo optou-se por 
questionário não estruturado não 
disfarçado uma vez que será composto 
apenas por perguntas abertas e o 
objetivo do estudo é apresentado 
no Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido – TCLE, o qual também 
garante os cuidados éticos, sendo os 
participantes convidados a assinar, 
conforme Apêndice II.

No que concerne à análise dos 
dados, será usada a Análise de conteúdo.

Berelson (1952, p.13, apud 
GIL, 1999, p.165) determina como 
sendo “uma técnica de investigação 
que, através de uma descrição objetiva, 
sistemática e quantitativa do conteúdo 
manifesto das comunicações, tem por 
finalidade a interpretação destas mes-
mas comunicações”.

Bardin (2004, p. 89) propõem 
que a análise de conteúdo seja realizada 
em três etapa cronologicamente 
estruturadas: pré-análise; exploração 
do material; e, por fim, tratamento dos 
resultados, a inferência e a interpretação

4. Resultados Parciais

Considerando que se trata de 
um estudo em andamento, é possível 
a apresentação de alguns resultados 
parciais.

Quanto ao desenvolvimento 
do estudo, foram efetuados os 
procedimentos pertinentes aos aspectos 
éticos com a submissão do projeto de 
pesquisa, questionário e modelo TCLE ao 
COMEP – Comitê de Ética em Pesquisa, 
o qual considerou a pesquisa aprovada 
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sob o nº 48522021.3.0000.5384.
Uma vez cumprido este 

requisito, os questionários e TCLE foram 
encaminhados via email as participantes, 
em observância as normas sanitárias 
vigentes em razão da pandemia. Até 
o presente momento, metade dos 
participantes respondeu o questionário.

A partir dos dados secundários 
é possível notar que Franca, no período 
de 2009/2019, não ultrapassou a 
porcentagem de 13,91% da população 
atendida exclusivamente pela ESF e 
a cobertura total da Atenção Básica, 
incluindo o percentual da ESF, teve sua 
maior cobertura em 23,85%, ambas 
registradas em 2018.

Os atendimentos exclusivos 
da ESF se concentram em bairros 
periféricos de menor poder econômico.

5. Considerações Parciais

Por se tratar de um estudo 
em andamento, serão apresentadas 
considerações parciais.

Apesar de constatado o 
crescimento do número de equipes de 
ESF, a cobertura específica da ESF não 
atinge 15% da população total da cidade 
e o índice geral não perfaz ¼ desta 
população atendida por toda a rede de 
Atenção Básica.

Considerando que a ESF é uma 
política pública que surgiu há 26 anos 
e que é referência na reorganização 
do Sistema de Saúde, é preocupante 
o reduzido índice de atendimento na 
cidade de Franca/SP.

Pode-se analisar o quadro a 

partir das estruturas elementares de 
Di Giovanni (2009), especificamente 
no que concerne a estrutura material. 
Acredita-se que uma vez que a ESF não 
é custeada integralmente pelo governo 
federal, a administração pública local não 
tenha sido capaz de ampliar e diversificar 
os atendimentos de ESF.

6. Referências

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 
Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 
3ed. Lisboa: Edições 70, 2004.

BOYD, H. W. J.; WETFALL, R. Pesquisa 
mercadológica: texto e caso. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1964.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-
Executiva. Subsecretaria de Planejamento 
e Orçamento. Estratégica Saúde da 
Família. Brasília: Ministério da Saúde. 
Disponível em: < https://aps.saude.gov.br/
ape/esf/>. Acesso em: 02 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 
Executiva. Subsecretaria de Planejamento 
e Orçamento. Plano Nacional de Saúde 
– PNS: 2012-2015. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2011. Série B. Textos Básicos de 
Saúde. Disponível em: <https://conselho.
saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/plano_
nacional_saude_2012_2015.pdf>. Acesso 
em: 02 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano 
Nacional de Saúde – PNS: 2016-2019. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 
Disponível em: < https://www.saude.gov.
br/images/pdf/2019/dezembro/02/Plano-
Nacional-de-Saude---PNS--2016-2019-.
pdf>. Acesso em: 02 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano 
Nacional de Saúde: 2020-2023. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 
Disponível em: < https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/plano_nacional_
saude_2020_2023.pdf>. Acesso em: 02 
set. 2020.



41

CUNHA, A. J. D.; BANDOS, M. F. C. Estratégia saúde da família: Um estudo sobre políticas 
públicas em saúde na cidade de Franca/SP. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. 
Franca: PPGDR, 2021. 29-42p.; 344p.

BRASIL. Presidência da República. 
Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988. Brasília: Casa Civil, 
1988. Disponível em: < http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.
htm>. Acesso em: 06 out. 2020.

BRASIL. Presidência da República. 
Decreto n°7.508, de 28 de junho de 2011. 
Brasília: Casa Civil, 2011. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm>. 
Acesso em: 06 out. 2020.

BRASIL. Presidência da República. Lei 
n°8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Brasília: Casa Civil, 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l8080.htm>. Acesso em: 06 out. 2020.

BRASIL. Presidência da República. Lei 
n°8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
Brasília: Casa Civil, 1990. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L8142.htm>. Acesso em: 06 out. 2020.

COUTO, C.G., LIMA, G.M.R. Continuidade 
de políticas públicas: a constitucionalização 
importa? Revista de Ciências Sociais, 
oct./dec. 2016. Disponível em: < https://
www.scielo.br/j/dados/a/6VxSNmWDs3jW
MTPHQpKMqCz/?lang=pt>. Acesso em: 
15 set. 2021.

DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. 
Políticas Públicas – Princípio, 
Propósitos e Processos. São Paulo: 
Atlas, 2017.

DI GIOVANNI, Geraldo. As estruturas 
elementares das políticas públicas. 
NEPP/UNICAMP. Caderno n.82, 2009.

EVÊNCIO, K. M. M, et al. Dos Tipos 
de Conhecimento às Pesquisas 
Qualitativas em Educação; Id on Line 
Rev. Mult. Psic. V.13, N. 47, p. 440-452, 
abril/2021.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas 
de pesquisa social. 5ed. São Paulo: 
Atlas, 1999.

MARTINS, J. Estudos sobre 
existencialismo, fenomenologia e 
educação. São Paulo: Centauro, 2006.

GONÇALVEZ, Alcindo. Políticas Públicas 
e Ciência Política. In: BUCCI, Maria 
Paula Dallari (org). Políticas Públicas 
Reflexões sobre o conceito. São Paulo: 
Saraiva, 2006. pp.75-96.

MUNICÍPIO DE FRANCA. Secretaria de 
Assun-tos Estratégicos. Fórum Franca 
2040: construindo juntos os próximos 
20 anos. Franca: Prefeitura Municipal de 
Franca. 2019.

PEREZ, Marcos Augusto. A participação 
da sociedade na formulação, decisão 
e execução das políticas públicas. In: 
BUCCI, Maria Paula Dallari (org). Políticas 
Públicas Reflexões sobre o conceito. 
São Paulo: Saraiva, 2006. pp.163-176.

VIEIRA, M. M. F. e ZOUAIN, D. M. 
Pesquisa qualitativa em administração: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2005.

APÊNDICE I

ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO

Cargo atual: ________________________

Ocupa o atual cargo desde: ____________

Cargo ocupado a época de divulgação das 
diretrizes: __________________________

É servidor municipal? ________________

1 – Você participou do Fórum Franca 2040 
– FF2040?

2 – Qual sua opinião sobre o evento e as 
diretrizes resultantes do Fórum na área de 
saúde?

3 – Você conhece a política pública 
Estratégia Saúde da Família – ESF?

4 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, 
qual era o panorama geral das políticas 
públicas relativas a Estratégia Saúde da 
Família - ESF no município do Franca?

5 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, 
por quantas equipes era composta a 
Estratégia Saúde da Família – ESF em 
Franca?

6 – Antes do Fórum Franca 2040 – 
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FF2040, quais bairros eram atendidos 
pela Estratégia Saúde da Família – ESF 
em Franca?

7 – Antes do Fórum Franca 2040 – 
FF2040, como você avalia os resultados 
decorrentes da Estratégia Saúde da 
Família – ESF em Franca?

8 – Após a realização do Fórum Franca 
2040 – FF2040 e divulgação das Diretrizes 
oriundas do debate com a participação da 
sociedade civil, qual era o panorama geral 
das políticas públicas relativas a Estratégia 
Saúde da Família - ESF no município do 
Franca?

9 – Durante o período de transição da 
gestão municipal, como as Diretrizes 
oriundas do Fórum Franca 2040 – FF2040 
foram apresentadas, analisadas e/ou 
debatidas?

10 – Quais políticas públicas relativas 
à Estratégia Saúde da Família - ESF 
surgiram a partir das Diretrizes oriundas 
do Fórum Franca 2040 – FF2040?

11 – Durante a elaboração do Plano 
Plurianual 2022/2025 foram consideradas 
as Diretrizes oriundas do Fórum Franca 
2040 – FF2040, no que concerne à 
Estratégia Saúde da Família - ESF?
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RELEVÂNCIA, COMPLETUDE, QUALIDADE E FINALIDADES.
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Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas
Área de Concentração: "Desenvolvimento Regional"

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

Resumo
O presente estudo propõe a análise da 
completude e qualidade das Declarações de 
Óbito e o estudo do perfil dos profissionais 
médicos responsáveis por elas, considerando 
a sua importância social, ética, jurídica e 
epidemiológica.
Palavras-Chave: Declaração de óbito, 
Sistema de Informação sobre Mortalidade no 
Brasil, Política Pública, Mortalidade Materna e 
infantil.

Abstract
This study proposes the analysis of the 
completeness and quality of death certificates 
and the study of the profile of the medical 
professionals responsible for them, considering 
their social, ethical, legal and epidemiological 
im-portance.
Keywords: Death certificate, Mortality 
Information System in Brazil, Public Policy, 
Maternal and Child Mortality. 

1. Introdução

A Declaração de óbito (DO) é 
documento de indiscutível relevância, 
sendo sempre o ponto de partida para as 
investigações dos óbitos em comitês de 
mortalidade; tem implicações jurídicas, 
porque é base para decisões em 
processos cíveis, criminais, trabalhistas 
e de seguridade; é fonte de dados 
para sistemas de informações oficiais 
e fornece dados epidemiológicos para 
definições de políticas públicas, com 
grande impacto no desenvolvimento 
regional (Brasil, 2001a)

As políticas públicas são 
fundamentais para as democracias 
modernas, e são estabelecidas e 
influenciadas por um grupo de atores 

considerados na literatura das ciências 
políticas como indivíduos, grupos ou 
organizações, que desempenham algum 
papel na  arena  política. Os atores políticos 
têm papel destacado por sensibilizarem 
a opinião pública sobre problemas de 
relevância coletiva, estudar e elaborar 
propostas que efetivem a definição das 
políticas públicas. O conceito de política 
pública está vinculado à tentativa de 
enfrentamento de um problema público 
(SECCHI, 2013). A mortalidade materna 
e infantil é um enorme problema público, 
reflete a qualidade do atendimento 
prestado à uma população e representa 
significativo índice de desenvolvimento 
humano, por isso foi incluído nos 
Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, como meta a ser cumprida por 
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ter sido pactuada pelo Brasil junto à ONU 
(Brasil, 2011).

A dignidade humana está 
relacionada ao desenvolvimento 
e à garantia de direitos sociais, e 
somente se concretizará  com o pleno 
desenvolvimento das capacidades 
humanas, sendo então inegável a 
conexão entre vida digna e acesso à 
saúde (DAOU; BRITO FILHO, 2020). 
Como princípio a irradiar todos os 
demais, o princípio da dignidade humana, 
fundamentado na República Federativa 
do Brasil deve ser assegurado pelos 
Poderes constituídos do Estado. A saúde 
é um direito fundamental da dignidade 
humana, sendo, no Brasil, direito de 
todos e um dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem a redução do risco de doença 
e de outros agravos e o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 2009). 

A saúde é um dos principais 
direitos a que o indivíduo deve ter acesso 
e tudo o que impede que isso se efetive 
configura se como privação e limitação 
de acesso à liberdade. Portanto, as 
políticas públicas devem gerar acessos 
à bens e serviços, à oportunidades, à 
escolhas e capacidades pessoais de 
realização, levando em consideração a 
diversidade cultural dos grupos alvo, que 
devem estar presentes e participantes 
na formulação e implementação dessas 
políticas (SEN, 2000). 

Diante dessas questões, a DO 
é um instrumento que pode propiciar a 
análise do cuidado humano prestado. E 

o preenchimento da DO é considerado 
como ato médico, que consta no Código 
de Ética Médica do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), estando o profissional 
sujeito ao julgamento desse Conselho 
em caso de irregularidade ou negativa ao 
cumprimento desta tarefa (CREMESP, 
2015). A DO é documento oficial utilizado 
para a coleta de dados do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM), 
um sistema de vigilância epidemiológica 
de abrangência nacional, cujo objetivo 
é captar dados sobre todos os óbitos 
ocorridos no país, a fim de fornecer 
informações sobre mortalidade para 
todas as instâncias do sistema de 
saúde e para toda a sociedade. Os 
índices calculados refletem a realidade 
e a qualidade do atendimento em saúde 
prestado à população e permitem as 
análises de desempenho de cada 
unidade da federação. É importante 
considerar também a importância 
jurídica da DO, uma vez que os dados 
nela registrados podem interferir nas 
decisões de indenizações trabalhistas, 
seguros de vida, processos cíveis e 
criminais (LAURENTI et al., 2000).

Considerando a relevância 
da DO, são necessários estudos que 
possam contribuir para o aprimoramento 
de seu preenchimento e para revelar 
a consistência das informações 
sobre mortalidade no país. Sendo as 
informações fundamentais para estudos 
epidemiológicos e demográficos, bem 
como para planejamento e gestão de 
políticas e ações em saúde, torna-se 
imprescindível que essas informações 
sejam fidedignas e acessíveis 
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(MENDONÇA; DRUMOND; CARDOSO, 
2010). 

Alguns estudos apontam como 
principais problemas relacionados 
ao preenchimento da DO, o 
desconhecimento médico acerca da 
importância do correto preenchimento 
de todos os campos do formulário, o 
desconhecimento e a pouca utilização 
dos materiais de instrução fornecidos 
aos médicos pelos órgãos e instituições 
responsáveis, o desconhecimento 
sobre a importância do detalhamento 
e a adequação da cadeia de eventos 
patológicos no campo das possíveis 
causas de morte e ainda o tempo 
transcorrido entre eles (MENDONÇA; 
DRUMOND; CARDOSO, 2010).

A motivação para a pesquisa está 
no fato de que a pesquisadora instituiu 
em 1997 e coordena até o presente 
ano (2021) o Comitê de Mortalidade 
Materna e Infantil de Franca (CMMIF). 
O processo de investigação dos óbitos 
ocorridos no período citado a coloca em 
contato direto com os documentos rela-
cionados, sendo a Declaração de óbito 
(DO) o primeiro a ser analisado e de 
maior importância. A presente pesquisa 
permitirá identificar e discutir as causas 
e as consequências do preenchimento 
inadequado ou incompleto da DO, 
a importância do fornecimento de 
dados corretos para fins estatísticos, 
epidemiológicos e de planejamento e 
implementação de políticas públicas, 
que levem à redução dos índices de 
mortalidade materna e infantil, assim 
como propor medidas de intervenção. 
Além de oportunizar capacitação 

para médicos em atividade, médicos 
residentes e graduandos de medicina, 
em Franca-SP; como compromisso 
do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional do Uni-
FACEF.

Delineou-se, dessa forma, o 
problema de pesquisa como: “Qual a 
relevância do preenchimento correto 
e completo da DO, para respaldar 
investigações, em diversas áreas 
sociais, e promover o desenvolvimento 
regional e a elaboração de políticas 
públicas?”. As hipóteses levantadas 
foram: a  constituição de bancos de 
dados fidedignos, para a construção 
de conhecimento sobre a mortalidade 
na cidade e na região; a produção de 
conhecimento para elaboração ou ajustes 
de políticas públicas; a elaboração 
de ações para melhorar a integração 
dos diversos atores profissionais, que 
participam desta atividade social; e o 
subsídio para a correta utilização  de 
manuais e cartilhas, a realização de 
tutoriais para orientar os envolvidos no 
processo. 

O objetivo geral é discutir a 
relevância da Declaração de Óbito 
para a elaboração de políticas 
públicas sustentáveis e voltadas ao 
desenvolvimento regional. 

Para tal, foram definidos como 
objetivos específicos: estudar o Comitê 
de Mortalidade Materna e discutir as 
suas relações com as políticas públicas 
de saúde e com o desenvolvimento 
regional, a partir do estudo teórico; 
analisar a completude e qualidade 
das informações nas DOs; descrever 
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o perfil dos profissionais médicos que 
preencheram as DOs, para conhecer 
a capacitação, o conhecimento e as 
atitudes desses frente a essa tarefa, 
o acesso e a eficácia dos manuais de 
orientação aos profissionais. 

2. Referencial Teórico

O referencial teórico reúne uma 
compilação documental de manuais de 
orientação elaborados pelo Ministério 
da Saúde do Brasil (BRASIL, 2009) e 
Conselhos Regionais de Medicina acerca 
da Declaração de Óbito (CREMESP, 
2015 e CREMERS, 2018), do Sistema 
de Informação sobre Mortalidade no 
Brasil (BRASIL, 2001), dos Manuais 
de Vigilância ao óbito Materno, Fetal e 
Infantil (BRASIL, 2009), das Políticas 
Públicas de Saúde, principalmente as 
referentes à Saúde da Mulher, como 
a Rede Cegonha (BRASIL, 2011). 
Importante abordar o conceito de 
Desenvolvimento Regional e de Políticas 
Públicas e suas interfaces com o tema 
proposto, na perspectiva de Sen (2000), 
de Secchi (2014), e de Akerman (2014).

2.1. Políticas públicas – o ciclo, os ato-
res, os problemas, as soluções, a partici-
pação.

As políticas públicas são 
fundamentais para as democracias 
modernas. Existe consenso da 
importância da participação de diversos 
atores do Estado, sociedade civil, 
mercado, em todas as etapas, da 
elaboração até a avaliação. O conceito 

de política pública ainda carece de 
consenso, sendo defendido como o 
conjunto de decisões interrelacionadas 
tomadas por atores e que se referem à 
escolha de objetivos e de meios para 
alcança-los. Considerada como uma 
escolha que afeta a coletividade e sendo 
focada na solução de problemas públicos, 
oculta as divergências sobre ideias, 
interesses e ideologia. Uma pluralidade 
de atores protagoniza o enfrentamento 
dos problemas públicos. Uma política 
pública deve resultar em uma diretriz 
intencional, seja ela uma lei, uma nova 
rotina administrativa, uma decisão 
judicial, etc. Se definimos “problema” 
como a diferença entre a situação atual e 
uma situação ideal possível, ampliamos 
o conceito para  problema  público 
quando esse tem implicações para uma 
quantidade ou qualidade notável de 
pessoas (SECCHI, 2013).

As políticas públicas são 
estabelecidas e influenciadas por um 
grupo de atores que têm papel relevante 
por sensibilizar a opinião pública sobre 
problemas de relevância coletiva, estudar 
e elaborar propostas, influenciar a pauta 
da agenda da Política Pública, tomar 
decisões, fazer converter intenções 
em ações, influenciar o conteúdo e os 
resultados da Política Pública (SECCHI, 
2013). Divididos em dois grande 
grupos de categorias: governamentais 
- políticos, burocratas, designados 
politicamente (comissionados ou 
de confiança) e juízes; e os não 
governamentais - grupos de interesse 
formais e informais, partidos políticos, 
meios de comunicação, destinatários 
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das Políticas Públicas, organizações de 
terceiro setor, fornecedores, organismos  
internacionais, financiadores, 
especialistas, e outros. Propõe-se uma 
rede de Políticas Públicas como uma 
estrutura de interações, entre atores 
públicos e privados, que se sintam 
motivados para debater e agir em torno 
de temas de interesse comum (SECCHI, 
2013).

2.2. Desenvolvimento Regional: 
melhoria de vida dos indivíduos, com o 
fortalecimento das liberdades

Segundo Amartya Sen (2000), 
desenvolvimento não pode ser descrito 
como um aumento da renda agregada 
de uma nação ou da renda per capita da 
população, mas sim como a ampliação 
das liberdades que os indivíduos 
desfrutam.

A liberdade é a base 
fundamental de estruturação de uma 
organização social justa, e constitui 
valor moral substantivo fundamental do 
ordenamento da sociedade (SEN, 2000). 

Para Lorenzo (2006), os fatores 
determinantes e condicionantes da 
saúde, reconhecidos pela Lei Orgânica 
da Saúde do Brasil, são: alimentação, 
moradia, saneamento básico, meio 
ambiente, trabalho, renda, educação, 
transporte, lazer, acesso aos bens e 
serviços essenciais; e esses sofrem 
influência direta de fatores históricos e 
cotidianos momentâneos.

Lorenzo (2006) afirma que quanto 
maior a parcela da população vulnerável, 
mais difíceis serão as possibilidades 

de atender às suas necessidades,  
por meio de políticas públicas de 
saúde, considerando características 
geográficas, vulnerabilidades especiais 
como gênero feminino, trabalhadores 
em risco, idades extremas, grupos 
raciais e étnicos em desvantagem social 
e outros, cuja visibilidade depende da 
sua capacidade de organização civil, 
diretamente proporcional ao seu capital 
cultural e social.

Citando Amartya Sen, Lorenzo 
(2006) considera que o bem estar social 
é um somatório de bem estar individual, 
definido pela forma como o sujeito está 
e se sente no mundo e não como uma 
massa de sujeitos homogêneos, com 
necessidades e desejos idênticos. E as 
pessoas se sentem realizadas através 
de um conjunto de funcionamentos 
interligados e capacidades. 
Funcionamentos que são elementares, 
como estar saudável e nutrido, e 
complexos, como ser feliz, amado e 
útil para a comunidade. Portanto as 
políticas públicas devem gerar acessos 
a bens e serviços, às oportunidades, às 
escolhas e capacidades pessoais de 
realização, levando em consideração 
a importância da diversidade cultural 
dos grupos alvo que devem estar 
presentes e participantes na formulação 
e implementação dessas políticas.

Akerman (2014) propõe que 
se vincule o desenvolvimento local às 
singularidades territoriais, do ponto de 
vista histórico, cultural, político, social 
e econômico, que se reconheça as 
necessidades particulares no território, 
e principalmente que se monitore e aja 
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para que as respostas necessárias sejam 
fornecidas, contemplando o princípio da 
descentralização do SUS. Reconhece o 
espaço geográfico territorial como espaço 
político do desenvolvimento pleno da 
cidadania para o crescimento econômico 
e desenvolvimento humano sustentável, 
equitativo e democrático. Em resposta 
à questão: “Desenvolver para quê e 
com quem?”, propõe como princípios 
norteadores a equidade e inclusão social 
e como ferramentas, o fortalecimento 
da democracia e da promoção dos 
direitos, em uma esfera pública 
reflexiva, dinâmica e criativa. E conclui, 
parafraseando Geoffrey Rose, citado 
por Marmot (2005): “os determinantes 
primários das enfermidades são 
principalmente econômicos e sociais, 
logo, seus remédios devem ser, também, 
econômicos e sociais”, estabelecendo 
clara relação com a promoção de saúde.

2.3. A Declaração de óbito  
obrigatoriedade, relevância, responsa-
bilidade e finalidades.

O Registro Civil de nascimentos 
e óbitos é obrigatório pela legislação 
brasileira, sendo o do óbito realizado 
mediante atestado médico, visando 
esclarecer se se trata de morte natural ou 
violenta, atendendo à finalidade jurídica. 
Outra finalidade de igual importância é o 
conhecimento dos aspectos quantitativos 
e qualitativos da mortalidade, dos 
dados de identificação dos indivíduos 
e das causas do óbito, para se definir 
o perfil epidemiológico da população 
e implementação de políticas públicas 

para promoção de saúde, prevenção de 
doenças, elaborar programas e avaliar 
prioridades. Os indicadores de saúde 
facilitam a análise das informações, cuja 
qualidade e confiabilidade dependem da 
precisão dos sistemas de informação 
existentes, estando esses calcados 
na forma pela qual os dados são 
produzidos, coletados e trabalhados. 
Os gestores de saúde concordam que 
uma das ferramentas mais importantes 
para a vigilância em saúde é a tríade 
“informação – decisão – ação”. A Rede 
Interagencial de Informações para a 
Saúde – RIPSA – reconhece que “a 
qualidade de um indicador depende de 
uma série de fatores, sendo que, no 
caso da mortalidade, essa dependência 
recai sobre a figura do médico que é, em 
última análise, o produtor da informação 
sobre os óbitos” (CREMESP, 2015).

Em  geral, os médicos consideram 
que as partes menos nobres do 
atestado, como identificação, residência 
e ocorrência poderiam ser preenchidas 
por funcionários administrativos dos 
hospitais; o que não é a recomendação 
da atual legislação do país, que 
estabelece como de competência do 
médico toda a informação constante 
do formulário (CREMERS, 2018). As 
regras de preenchimento de todos os 
nove blocos, e 57 campos da DO serão 
apresentadas, discutidas e utilizadas 
para a análise dos dados levantados 
pela pesquisa proposta. 

O Código de Ética Médica do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) 
considera  que a Declaração de Óbito 
é parte integrante da assistência 
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médica; é fonte imprescindível de dados 
epidemiológicos; que  a morte natural 
tem como causa a doença ou lesão que 
iniciou a sucessão de eventos mórbidos 
que diretamente causaram o óbito; 
e a morte não natural é aquela que 
sobrevém em decorrência de causas 
externas violentas; define a necessidade 
de regulamentar a responsabilidade 
médica no fornecimento da DO; o que foi 
decidido em sessão plenária realizada 
em 11 de novembro de 2005 (BRASIL, 
2009).

O código civil brasileiro 
estabelece que aquele que por ato 
ilícito, causar dano a outrem, por ação 
ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, fica obrigado a repará-
lo. A responsabilidade civil do médico 
se baseia na teoria da culpa, sendo 
subjetiva e deve ser apurada. O Superior 
Tribunal de Justiça entende que estando 
comprovada a culpa do médico, em 
caso de mau preenchimento da DO, 
ele poderá ser condenado a indenizar 
a família do falecido por danos morais e 
materiais sofridos (CREMESP, 2015).

2.4. Sistema de Informação sobre morta-
lidade – SIM

O Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) foi desenvolvido 
e implantado no Brasil pelo Ministério da 
Saúde em 1975, após criação de um 
modelo único de DO, definição de fluxos 
dos documentos e periodicidade para 
computação de dados.  É um sistema de 
vigilância epidemiológica nacional, cujo 
objetivo é captar dados sobre os óbitos do 

país a fim de fornecer informações sobre 
mortalidade para todas as instâncias do 
sistema de saúde. 

Os dados  coletados pelas 
secretarias municipais de saúde, são 
processados, revistos, corrigidos  e 
depois consolidados em base de dados 
estaduais pelas secretarias estaduais 
de saúde, de onde são  remetidos 
à Coordenação Geral de Análise de 
Informações em Saúde (CGAIS), que 
os consolida, constituindo uma base 
de dados de abrangência nacional, de 
acesso público, obtida no Anuário de 
Estatísticas de Mortalidade.

 As causas de morte, foram 
definidas, em 1967, na 20ª Assembleia 
Mundial de Saúde  como “todas as 
doenças, afecções mórbidas ou 
lesões que ou produziram a morte, ou 
contribuíram para ela, e as circunstâncias 
do acidente ou violência que produziram 
quaisquer de tais lesões”. O mesmo 
documento define também a causa 
básica como “a doença ou lesão que 
iniciou a cadeia de acontecimentos 
patológicos que conduziram diretamente 
à morte, ou as circunstâncias do acidente 
ou violência que produziram a lesão 
fatal” (BRASIL, 2001).

2.5. O Comitê de Mortalidade Materna e 
Infantil como Ator em Política Pública

De acordo com o Manual dos 
Comitês de Prevenção do Óbito Materno, 
Infantil e Fetal do Ministério da Saúde do 
Brasil, publicado em 2009, o Comitê de 
Vigilância ao Óbito Materno e Infantil é 
organismo de natureza interinstitucional, 
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multiprofissional e confidencial que visa 
identificar os óbitos maternos e infantis e 
apontar medidas de intervenção para a 
sua redução na região de abrangência. 
Trata-se de um importante instrumento 
de acompanhamento e avaliação 
permanente das políticas de assistência 
à saúde da mulher, atuação técnico-
científica, sigilosa, não coercitiva ou 
punitiva, com função eminentemente 
educativa. Tem como objetivo geral, 
avaliar as circunstâncias de ocorrência 
dos óbitos maternos, infantis e fetais 
e propor medidas para a melhoria 
da qualidade da assistência à saúde 
para sua redução (BRASIL, 2009).                                                                        
Para o processo de investigação, a 
principal fonte de dados é a declaração 
de óbito (DO), complementada por 
entrevista domiciliar com familiar, além 
do levantamento de dados dos serviços 
de saúde, como prontuários de unidades 
básicas de saúde (UBS), dos serviços 
de urgência, de ambulatório de es-
pecialidades, prontuários hospitalares, 
laudos de necropsia/anatomopatológico, 
entre outros.      O Comitê de Mortalidade 
Materna e Infantil  pode ser considerado 
uma Política Pública, conforme a 
definição de Secchi (2014), por ser 
regulamentado por portaria do Ministério 
da Saúde, de caráter interinsti-tucional 
e multiprofissional, com função de 
investigar o óbito materno, identificar os 
fatores modificáveis que favoreceram 
o óbito, alertar e propor soluções para 
evitar a ocorrência de outros casos 
nas mesmas condições, através de 
classificação de critérios de evitabilidade. 
Pode então,  ser considerado um ator 

em Política Pública não governamental, 
multicêntrica, e não estatista, uma vez 
que dele participam representantes da 
sociedade civil, de hospitais públicos 
e privados, da secretaria municipal de 
saúde, de agentes comunitários de 
saúde, de universidades, do conselho 
regional de medicina, médicos obstetras 
e pediatras, da vigilância epidemiológica, 
dos conselhos municipais de saúde, 
e da criança e adolescente. O comitê 
pode participar também como ator das 
diversas fases do ciclo de políticas 
públicas, porque identifica os problemas 
assistenciais; avalia a implementação 
e condução das políticas públicas já 
existentes, como a Rede cegonha e 
Hospital Amigo da Criança, de cuja 
prática depende a redução dos índices 
de mortalidade materna; propõe soluções 
através de ações educativas voltadas 
para os profissionais de saúde, com 
apresentação e discussão dos dados 
estatísticos.

2.6. Rede Cegonha: uma Política Pública 
que normatiza o atendimento à saúde 
reprodutiva da mulhes

A portaria No 1.459, de 
24/6/2011, levando em conta que os 
indicadores de mortalidade materna e 
infantil no Brasil ainda são elevados; 
que o Brasil assumiu o compromisso 
internacional de cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio; que os objetivos e as metas do 
Pacto pela Vida, definidos pela Portaria 
n° 2669/GM/MS, de 03 de novembro de 
2009, incluem a redução da mortalidade 
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materna e infantil; a necessidade de 
adotar medidas destinadas a assegurar 
a melhoria do acesso, da cobertura e 
da qualidade do acompanhamento pré-
natal, da assistência ao parto e puerpério 
e da assistência à criança, instituiu no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS - a Rede Cegonha (BRASIL, 2011).

A Rede Cegonha consiste numa 
rede de cuidados que visa assegurar 
à mulher o direito ao planejamento 
reprodutivo e à atenção humanizada 
à gravidez, ao parto e ao puerpério, 
bem como à criança o direito ao 
nascimento seguro e ao crescimento e 
ao desenvolvimento saudáveis. A Rede 
Cegonha tem como princípios: o respeito 
à diversidade cultural, étnica e racial; a 
promoção da equidade; o enfoque de 
gênero; a garantia dos direitos sexuais 
e dos direitos reprodutivos de mulheres, 
homens, jovens e adolescentes; a 
participação e a mobilização social; e a 
compatibilização com as atividades das 
redes de atenção à saúde materna e 
infantil em desenvolvimento nos Estados 
(BRASIL, 2011).

Os objetivos da Rede Cegonha, 
estão assim declarados: fomentar a 
implementação de novo modelo de 
atenção à saúde da mulher e à saúde 
da criança com foco na atenção ao 
parto, ao nascimento, ao crescimento e 
ao desenvolvimento da criança de zero 
aos vinte e quatro meses; organizar a 
Rede de Atenção à Saúde Materna e 
Infantil para que esta garanta acesso, 
acolhimento e resolutividade; e reduzir 
a mortalidade materna e infantil com 
ênfase no componente neonatal. (Brasil, 

2011)

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de um estudo descritivo 
exploratório com abordagem quantitativa, 
realizado no município de Franca-SP, 
com investigação direta de dados do 
Comitê de Mortalidade Materna Infantil.

São utilizadas fontes de dados 
primária e secundária:

- Fonte de dados secundária: 
Declarações de óbito do período de 2018 
a 2020;

- Fonte de dados primária: 
médicos responsáveis pelo 
preenchimento das DOs no período 2018, 
2019 e 2020, através de questionário 
autoaplicável, no total de 111 médicos.

As declarações de óbito 
levantadas pelo Comitê de Mortalidade 
Materna e Infantil de Franca, dos últimos 
3 anos (2018, 2019 e 2020), por município 
de residência, que se referem à óbitos 
de mulheres em idade fértil (de 10 a 49 
anos), óbitos fetais e infantis (de zero a 1 
ano de vida) são objeto de investigação.

Foram excluídas da pesquisa as 
mortes de causas não naturais,  externas 
ou violentas assinadas pelo Instituto 
médico legal (IML).

Para avaliar a completude e 
qualidade das informações são utilizadas 
as seguintes variáveis: 

1. Para DOs de mulheres em 
idade fértil (os números entre 
parêntesis representam os 
campos na DO): cartão SUS 
(3), Raça/cor (11), Situação 
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conjugal (12), Escolaridade 
(13), Ocupação habitual 
(14), Óbito de mulheres em 
idade fértil (37), Recebeu 
assistência médica (38), 
Diagnóstico confirmado por 
necropsia (39), Quem atesta 
o óbito (43), Identificação do 
médico (41 a 47);

2. Para DOs de óbitos infantis e 
natimortos (os números entre 
parêntesis representam os 
campos na DO): cartão SUS 
(3), idade (9), Informações 
sobre a mãe - idade (27), 
escolaridade (28), ocupação 
habitual (29), número de 
filhos tidos (30), número 
de semanas de gestação 
(31), Tipo de parto (33), 
Morte em relação ao parto 
(34), peso ao nascer (35), 
número de declaração de 
nascido vivo (36), recebeu 
assistência médica durante 
a doença (38), diagnóstico 
confirmado por necropsia 
(39), quem atesta o óbito 
(43), identificação do médico 
(41 a 47).

3. A avaliação da qualidade 
do preenchimento se dá no 
campo 40, que se refere às 
causas da morte, parte I e II, 
e consta de 5 tópicos, válidos 
para os dois grupos de DOs: 
A letra é legível? Consta a 
causa básica do óbito? Existe 
coerência entre a sequência 
de eventos que levaram 

ao óbito? Foram excluídos 
termos não recomendados 
para o preenchimento desse 
campo? Foi declarado 
corretamente o tempo 
aproximado entre a doença 
e a morte?

O questionário, acompanhado 
de Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Uni-FACEF, foi 
encaminhado por mensagem para os 
111 médicos que preencheram as DOs 
analisadas. Consta de 20 perguntas de 
múltipla escolha, divididas em 3 blocos 
que incluem dados sociodemográficos 
(sexo, data de nascimento, especialidade, 
ano de formatura, local de atuação 
profissional), conhecimento em relação 
à DO(número preenchido no período, 
treinamento na graduação e residência 
médica, consulta aos manuais de 
orientação, participação em comitês de 
investigação de óbito), atitude frente ao 
compromisso de preenchimento(todos 
os campos, definição de causa 
básica, tempo de evolução da doença, 
CID, encaminhamento para IML, 
conhecimento do destino das cópias 
da DO, problemas encontrados para a 
execução dessa tarefa). O tempo médio 
dispendido é de 5 minutos, e já foram 
registradas 51 respostas.

Com o  intuito de qualificar a coleta 
de dados, foi possível realizar um teste 
piloto, com análise de 30 declarações 
de óbito, (aproximadamente 7,5% da 
amostra total da pesquisa) referentes 
ao ano de 2017. Esse teste piloto 
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possibilitou avaliar os itens selecionados 
para as informações pertinentes ao 
estudo, dentre os 57 tópicos de cada 
DO.   Ainda com o objetivo de qualificar o 
instrumento de coleta de dados primário, 
também foi realizado o teste piloto do 
questionário. Aplicou-se o questionário 
às médicas mestrandas, e foi feita  
análise de conteúdo e semântica de cada 
variável inserida no questionário, sendo 
possível realizar uma discussão sobre o 
mesmo, para assegurar a fidedignidade, 
validação e operatividade.

A presente pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Centro Universitário Municipal de 
Franca (Uni-FACEF) sob número CAAE: 
48514221.4.0000.5384

4. Resultados Parciais

O número total de DOs é 412, 
sendo 209 de mulheres em idade fértil e 
203 de óbitos fetais e infantis, separados 
em 2 grupos. 

Os dados referentes às DOs 
estão todos coletados, em processo 
de análise e cálculos. É nítida a 
incompletude, referente a vários dados 
de identificação, como cartão SUS, nível 
de escolaridade e ocupação e nos casos 
de mortalidade infantil a idade em meses, 
horas e minutos. As informações sobre a 
mãe, gestação, parto e peso do recém-
nascido, obrigatórias em caso de óbito 
infantil e natimorto mostram grandes 
incompletudes. Em poucos casos foi 
declarado o número da Declaração de 
Nascido vivo. O campo 37, que identifica 
se o óbito da mulher em idade fértil 

aconteceu durante a gravidez, parto 
ou puerpério, caracterizando portanto 
óbito materno, deixou de ser preenchido 
na maioria das DOs. A informação da 
assistência médica durante a doença e da 
realização ou não de necropsia também 
não foi contemplada em  grande número 
de casos. A avaliação parcial da qualidade 
das informações no campo 40, que trata 
das causas da morte, permite observar 
grandes inconformidades nos 5 itens, 
quando comparados com as orientações 
dos Manuais de preenchimento e 
serão abordados estatisticamente na 
dissertação do mestrado.

5. Considerações Parciais

O estudo do referencial teórico é 
um alerta para a grande relevância da DO 
como fonte de dados para o Sistema de 
Informação sobre Mortalidade e para o 
Comitê de Mortalidade Materna e Infantil.  
Reconhece-se o papel fundamental no 
ciclo das Políticas Públicas de Saúde, em 
todos os seus níveis, da identificação dos 
problemas, à elaboração, implantação 
e avaliação de resultados.   Os dados 
preliminares permitem reflexões sobre 
a incompletude e inconformidades no 
preenchimento das DOs, e concluir 
pelo prejuízo no cumprimento de suas 
finalidades. 

A presente pesquisa, quando 
concluída, com análises estatísticas dos 
dados coletados, permitirá sensibilizar e 
capacitar os profissionais e estudantes 
para o correto e completo preenchimento 
das DOs. Espera-se atingir os objetivos 
propostos e despertar para mais 
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trabalhos investigativos e com potencial 
de mudar a realidade e em última 
análise, contribuir para a redução da 
razão de mortalidade materna e infantil, 
no município de Franca, SP.
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Resumo
O presente estudo tem o objetivo de avaliar 
as competências em informação dos agentes 
comunitários de saúde no exercício de suas 
atribuições, uma vez que são considerados 
estratégicos nas ações de promoção de saúde.
Palavras-Chave: Agente Comunitário de 
Saúde; Atenção Básica; Competência em 
Informação; mediação da informação.

SUS deve abranger tanto as ações 
assistenciais curativas e atividades de 
promoção da saúde e prevenção de 
doenças. Considera-se a Atenção Básica, 
organizada em Redes de Atenção de 
Atenção à Saúde (RAS), a responsável 
pelo cuidado integral da pessoa em 
sua singularidade e na sua inserção 
sociocultural, incorporando as ações de 
vigilância em saúde (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2012-2017).

Ficou estabelecido através da 
Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), a Equipe de Saúde da Família 
(eSF) como a estratégia prioritária de 
atenção à saúde, responsável pela 
reorganização da Atenção Básica. A 
composição de uma equipe mínima 
deve contar com pelo menos um médico, 
um enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de 

Abstract
 This study aims to assess the information skills 
of community health agents in the exercise of 
their duties, since they are considered strategic 
in health promotion actions.
Keywords: Community Health Agent; 
Primary Care; Competence in Information; 
information mediation

1. Introdução

Considerando a saúde dentre 
as mais importantes condições de 
vida do indivíduo (SEN, 2010, p.76), a 
Constituição Federal Brasileira de 1988 
garante a saúde como direito universal 
e garantido pelo Estado através de 
políticas públicas sociais e econômicas 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  E, 
através da Lei 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, conhecida como a Lei Orgânica 
da Saúde, dispõe sobre a organi-
zação e regulamentação das ações e 
serviços de saúde em todo território 
nacional e, formaliza o Sistema Único 
de Saúde (SUS), garantindo acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência a saúde. 

A assistência à saúde pelo 
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enfermagem e agente comunitário de 
saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Os Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) são os profissionais 
responsáveis por desenvolver ações que 
busquem a integração entre a equipe de 
saúde e a população. Dentre as suas 
atribuições, estar em contato permanente 
com as famílias, desenvolvendo ações 
educativas, visando à promoção da 
saúde, à prevenção das doenças, além 
do acompanhamento das pessoas com 
problemas de saúde e identificação dos 
indivíduos expostos a situações de risco 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

Dessa forma, os ACS têm 
importante papel na comunidade como 
educadores sociais, uma vez que são 
sujeitos estratégicos na complementação 
dos processos de informação, educação 
e comunicação, nas ações de promoção 
da saúde, junto aos indivíduos, famílias 
e comunidades (PAIXÃO, 2011). Espera-
se, então, como resultado do trabalho 
dos ACS, alterações significativas, por 
meio de projetos e ações de promoção 
da saúde, na ampliação da capacidade 
dos indivíduos, famílias e comunidades 
de cuidarem de forma autônoma de sua 
saúde (MENDONÇA et al, 2009). 

Diante deste contexto, a 
presente pesquisa surge do interesse, 
após a experiência de anos de atuação 
como médica generalista, nos serviços 
de saúde público, especialmente 
na atenção básica. A inquietação 
vem da observação das relações de 
comunicação e mediação da informação 
entre membros da equipe de saúde, em 
especial os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), com os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), na Atenção 
Primária de Saúde (APS). Acredita-se 
que quando os pacientes desenvolvem 
capacidades de entendimento sobre 
seu processo saúde doença, pedem 
alcançar o empoderamento e a 
autonomia. Consequentemente, um 
paciente com engajamento nas ações de 
promoção de saúde e tem uma melhor 
aderência ao tratamento adequado. No 
entanto, muitas vezes, para que seja 
bem orientado, o paciente precisa ter a 
mediação da informação, papel que é 
atribuído ao ACS.

Essa condição, demanda dos 
profissionais da saúde envolvidos, novos 
conhecimentos, habilidades e atitudes 
para que ampliem a capacidade de 
reconhecer a necessidade de buscar, 
identificar, avaliar e usar eficazmente a 
informação e contribuir para a tomada de 
decisão autonomia dos indivíduos com 
relação ao cuidar da saúde (MENDONÇA 
et al, 2009).

Na sociedade contemporânea, 
as estruturas e as relações sociais vem 
sendo alteradas e condicionadas por uma 
revolução tecnológica. E nesse contexto, 
a informação pode ser caracterizada 
pela rapidez de acumulação e geração 
de conhecimento, no entanto precisa ser 
adequadamente assimilada, assumindo 
papel primordial como fonte alimentadora 
para produtividade, uma vez que está 
associada ao desenvolvimento e à 
liberdade individual (BELLUZZO, 2007). 

Portanto, a informação é 
reconhecida como um recurso básico para 
o desenvolvimento em qualquer campo 
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do conhecimento e da atividade humana. 
Diante do aumento do contingente 
de informações disponíveis e da 
facilidade para o acesso, principalmente 
com o advento das Tecnologias de 
Comunicação e Informação (TICs), 
muitas dessas informações podem 
ser conflitantes, tendenciosas e não 
confiáveis. Neste cenário, ter habilidades 
em reconhecer as necessidades em 
buscar, selecionar, avaliar criticamente e 
compartilhar a informação é fundamental 
para aprimorar o pensamento crítico e 
analítico dos indivíduos em relação ao 
universo informacional (BELLUZZO, 
2014). 

Habilidades que se interligam e 
constroem conhecimento a partir de uma 
série de informações acumuladas ao 
longo da vida e que permitam entender 
o mundo; possuir habilidades para saber 
como fazer algo produtivo a partir do 
conhecimento adquirido; e atitude com 
relação aos aspectos sociais e afetivos 
que determinam o comportamento 
em relação a pessoas, coisas e fatos 
(BELLUZZO, 2012, p. 32-33).

Estas Habilidades e atitudes 
com a informação são características da 
Competência em Informação (CoInfo) 
(BELLUZZO, 2007; DUDZIAK, 2008). 

Dudziak (2008) destaca 
ainda, que a Coinfo pode ser definida 
como a mobilização de habilidades, 
conhecimentos e atitudes direcionadas 
ao processo construtivo de significados 
a partir da informação, conhecimento e 
do aprendizado (DUDZIAK, 2008). 

Desta forma, o domínio de 
saberes e habilidades de diversas 

naturezas permitem a intervenção 
prática na realidade e uma visão crítica 
do alcance das ações e o compromisso 
com as necessidades mais concretas que 
emergem e caracterizam o atual contexto 
social, são consideradas dimensões da 
CoInfo (BELLUZZO, 2014). 

Diante da relevância da CoInfo 
em ambientes informacionais e de 
contexto social em relação  às atribuições 
dos agentes comunitários de saúde 
(ACS) como profissionais responsáveis 
por desenvolver ações que busquem 
a integração entre a Equipe de Saúde 
da Família (eSF) na Atenção Básica 
e a população, tendo a informação 
como papel central, este estudo busca 
responder: Como a competência em 
Informação (CoInfo) tem contribuído 
para os Agentes Comunitário de Saúde 
(ACS) no reconhecimento e êxito de 
suas atribuições profissionais como 
mediadores da informação no seu 
exercício profissional, junto a população 
adscrita e equipe de saúde, sob a 
perspectiva do desenvolvimento local/
regional?

Para responder ao problema de 
pesquisa, tem se como objetivo descrever 
a interrelação e transversalidade entre 
Atribuições específicas dos Agentes 
Comunitários de Saúde, estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde, PNAB em 
2012 e 2017 com os parâmetros 
da Competência em Informação, 
estabelecidos por Belluzzo (2007). 

E, a partir desta reflexão, 
avaliar em um grupo de AGS, na 
cidade de Batatais, alguns indicadores 
de desempenho de CoInfo (Belluzzo, 
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2007) desejáveis entre as habilidades 
dos agentes no uso e comunicação das 
informações para integração entre a 
equipe de saúde e a população adscrita 
à Unidade Básica de Saúde (UBS) sob a 
perspectiva da cidadania social. 

Ademais, como objetivos 
secundários, avaliar o processo de 
mediação da informação pelo ACS; 
averiguar a percepção do Agente 
Comunitário de Saúde sobre sua 
dimensão dentro da gestão em saúde, 
com relação as suas atribuições nas 
ações de promoção de saúde e prevenção 
de doenças; identificar a sua visão 
sobre seu papel como intermediador na 
comunicação entre equipe de saúde e 
usuarios.

Considerando ainda que, 
a interrelação da saúde com o 
desenvolvimento na implementação 
de políticas públicas que atendam as 
necessidades locais e regionais, a eSF 
tem papel  fundamental  nessa  articulação, 
na descentralização e regionalização 
da saúde e dos investimentos federais 
(NUSKE, et al., 2017).  

A intenção do estudo parte 
da hipótese, que é possível inferir que 
um agente comunitário de saúde, com 
habilidades e competência adequada em 
comunicação e informação sobre suas 
atribuições, seja capaz de exercer sua 
função como mediador da informação 
junto a equipe e a comunidade, de 
maneira mais eficiente, contribuindo 
para desenvolvimento social e local. 

Para atingir os objetivos de 
pesquisa, inicialmente, pretende-se 
efetuar revisão bibliográfica e documental 

sobre os temas. A pesquisa aplicada, 
descritiva e explicativa, com abordagem 
qualitativa. 

Para tanto, propõe-se um 
estudo de campo em duas equipes 
Estratégias Saúde da Família (eSF), 
da cidade de Batatais-SP incluindo 16 
ACS atuantes nessas estratégias. Será 
realizada a aplicação de um questionário 
estruturado para determinar o perfil 
socioeconômico dos agentes de saúde e 
outro semiestruturado com questões para 
avaliar a competência em informação 
e impressões pessoais sobre suas 
atribuições no exercício profissional. 

A pesquisa se justifica, ao 
considerar que o alcance dos objetivos 
destacados visa a construção de 
propostas que promovam atividades e 
capacitações, que podem se transformar 
em políticas públicas, voltadas aos ACS 
e para toda a equipe de saúde com 
relação à relevância do desenvolvimento 
de habilidades com a busca, uso, análise 
e compartilhamento da informação para 
alavancar a contribuição social da Equipe 
de Saúde da Família (eSF) e, portanto, 
do desenvolvimento local.

2.  Referencial Teórico

O Sistema Único de Saúde 
(SUS), considerado uma das maiores 
conquistas sociais da Constituição de 
1988, tem como princípios e diretrizes a 
universalidade de acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis de 
assistência, a integralidade e a igualdade 
da assistência em saúde. Ademais, 
garante a preservação da autonomia das 
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pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral, o direito à informação às 
pessoas assistidas sobre sua saúde, 
participação da comunidade (MATTA, 
2007). 

De modo a garantir os serviços 
de saúde pelo SUS, a Atenção Básica 
(AB), representada pela estratégia 
Saúde da Família (eSF) é o modelo 
assistencial vigente. A AB corresponde 
às ações assistenciais de baixa 
complexidade, mas de alta frequência, 
alocadas em unidades básicas de saúde, 
consideradas como porta de entrada 
para um sistema de saúde hierarquizado 
de acordo com níveis de complexidade 
(BARROS et al, 2010).

Esse novo modelo, busca 
atender as necessidades básicas de 
saúde da população, que inclui ações de 
saneamento do meio, desenvolvimento 
nutricional, vacinação, informação em 
saúde e as demandas clínicas, como 
prevenção, profilaxia e o tratamento de 
doenças (ROSA; LABATE, 2005).

Para isso, os serviços de 
atenção básica são organizados 
sob a forma de trabalho em equipe, 
direcionados a população de um 
território definido, ficando cada equipe, 
responsável pelas ações sanitárias. A 
Atenção Básica é considerada a porta 
de entrada e preferencial da rede de 
atenção e a organização em redes, 
tem a finalidade estratégica do cuidado 
integral e direcionado de acordo com as 
necessidades de saúde da população 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Nesse contexto, a inserção do 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

como membro da equipe de saúde da eSF, 
redirecionou seu processo de trabalho 
que passou a ter como foco as famílias 
sob responsabilidade das equipes as AB 
com prioridade na promoção, proteção e 
recuperação da saúde, de forma integral, 
continuada e coordenado do cuidado em 
saúde. Ademais, dentre as atribuições do 
ACS é desenvolver ações que busquem 
a integração entre a equipe de saúde e a 
população (MACIEL, et al, 2020).

Em  linhas gerais, as 
atribuições do ACS consiste em 
estar em contato permanente com 
as famílias; desenvolvendo ações 
educativas; visando à promoção da 
saúde, à prevenção das doenças, e 
ao acompanhamento das pessoas 
com problemas de saúde; identificar e 
cadastrar famílias e indivíduos expostos 
a situações de risco; realizar visitas 
domiciliares; promover a educação e a 
mobilização comunitária com relação 
às condições sanitárias e orientar as 
famílias quanto à utilização dos serviços 
de saúde disponíveis. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2012).

Portanto, a fim de desempenhar 
suas funções junto a comunidade, 
é fundamental que os ACS possam 
entender, interpretar e aplicar 
informações escritas ou faladas sobre 
saúde (PASSAMAI, 2012). 

Na área da saúde, a apropriação 
da informação promove mudanças 
e ações, e promove a educação em 
saúde, possibilitando uma atuação de 
maneira mais participativa e responsável 
tanto dos profissionais de saúde quanto 
dos pacientes. (GUARALDO; SANTOS, 
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2019). 
De acordo Belluzzo (2006, p 83), 

as pessoas precisam conhecer a maneira 
que o conhecimento está organizado, 
saber como buscar a informação, 
utilizá-la de modo inteligente e proceder 
ao processo de comunicação do 
conhecimento gerado.  A mesma autora, 
propõe padres básicos e/ou indicadores 
dem performance norteadores em 
programas de desenvolvimento de 
competencia em informação, nas 
diversas áreas. 

No exercício de sua profissão, 
espera-se que o ACS exerça suas 
atribuições adequadamente e para isso, 
precisa saber como interpretá-las e 
aplicá-las. Considerando a importância 
das funções do ACS, faz-se necessário 
analizar e compreender a competência 
em informação desses profissionais.  
Sendo assim, a presente pesquisa 
elabora uma interrelação teórica e uma 
transversalidade das principais das 
atribuições do ACS com os indicadores 
de desempenho de Belluzzo (2007).

Com relação a atribuição, 
adscrição das famílias através do registro 
em mapa do território, espera-se que o 
ACS tenha familiaridade com a região, 
saiba interpretar o mapa da região e 
registrar cada família nesse mapa de 
maneira organizada. Assim, permite a 
facilitação na identificação e na busca 
das famílias cadastradas, contribuindo 
com o planejamento de ações junto a 
comunidade e identificação de setores 
de risco. Desta forma, para alcançar o 
excito nessa atribuição específica, o ACS 
deve ser competente em informação 

retalhada e organizada, facilitando a 
estratégia de busca quando necessário. 

Também, espera-se que todo 
ACS faça o cadastro de todas as pessoas 
de sua microárea e os mantenham 
atualizados, utilizando instrumentos para 
a coleta de informações. No registro 
da ficha de cadastro do Sistema de 
Informação de Atenção Básica (SIAB), 
deve conter informações sobre cada 
membro da família, constando a análise 
da situação de saúde, considerando 
as características sociais, econômicas, 
culturais, demográficas e epidemiológicas 
do território, e priorizando as situações a 
serem acompanhadas no planejamento 
local. Atribuição importante na concepção 
baseada no controle da informação, com 
relação ao armazenamento, em forma 
de documento, utilizando sistema que 
assegure a recuperação da informação 
de modo rápido e fácil. Desta forma, o 
instrumento para a coleta de informação 
sobre as famílias cadastradas, apoiam no 
diagnóstico demográfico e sociocultural 
da comunidade, assim como, no 
planejamento e acompanhamento de 
ações de saúde.

O ACS precisa ser capaz de 
reconhecer os diversos potenciais de 
agravos que possam colocar em risco 
o curso de doenças transmissíveis 
e não transmissíveis, identificando e 
registrando situações que interfiram 
no curso das doenças ou que 
tenham importância epidemiológica. 
Portanto, ser competente em avaliar 
a quantidade, qualidade e relevância 
dos resultados da pesquisa, identificar 
lacunas na informação necessária 
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frente aos resultados da pesquisa e 
revisar estratégias de busca por mais 
informação. 

Com relação a função de orientar 
as famílias quanto à utilização dos 
serviços de saúde disponíveis pelo SUS, 
faz-se necessário ter o conhecimento 
sobre o funcionamento das ações 
e serviços de saúde integrados em 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), com 
relação ao fluxo de encaminhamentos. 
Desta forma, o ACS consegue utilizar 
a informação com efetividade para 
alcançar um resultado, correspondendo 
ao indicador de desempenho de Belluzzo 
(2007), “comunica os resultados do 
projeto com efetividade”.

As informações compartilhadas 
pelo ACS com toda a equipe da eSF sobre 
sua população adscrita e desenvolver 
ações que busquem a integração entre 
a equipe de saúde e a população, 
são atribuições que podem exigir a 
capacidade de construir e implementar 
estratégias de busca delineadas com 
efetividade. Desta forma, para alcançar 
essas atribuições, precisa desenvolver 
um plano de pesquisa de recuperação 
de informação e considerar os custos e 
benefícios da aquisição da informação 
necessária, na tomada de decisões sobre 
estratégias de pesquisa da informação 
e o uso da informação. A partir disso, 
determinar um planejamento e um 
cronograma adequado para a obtenção 
da informação necessária. 

O ACS necessita estar em 
contato permanente com as famílias, 
desenvolvendo ações educativas, visando 
à promoção da saúde, à prevenção 

das doenças e ao acompanhamento 
das pessoas com problemas de saúde, 
bem como ao acompanhamento das 
condicionantes de programas de 
transferência de renda e enfrentamento 
de vulnerabilidade. Portanto, precisa ser 
capaz de sintetizar a informação para 
desenvolver ou completar um projeto, 
concepção baseada na construção e na 
extensão do conhecimento: capacidade 
de construção de uma base pessoal 
de conhecimento e a utilização da 
informação, incluindo a capacidade de 
intuição e criação, proporcionando novas 
ideias e soluções.

3.  Procedimentos Metodológicos

A pesquisa tem uma abordagem 
fundamentalmente qualitativa, uma 
vez que se pretende estudar a maneira 
como os agentes comunitários de saúde 
buscam, interpretam e repassam as 
informações sobre saúde e doença. Essa 
abordagem expressa as aspirações, 
crenças, valores e atitudes dos sujeitos 
da pesquisa e permite avaliar suas 
percepções e representações (MINAYO, 
2000). Também, consta de uma 
abordagem quantitativa, uma vez que se 
pretende conhecer variáveis sociais dos 
participantes.

Para atingir os objetivos de 
pesquisa, com finalidade de ampliar 
e aprofundar o conhecimento sobre o 
assunto a ser pesquisado, inicialmente, 
foi feita uma revisão bibliográfica e 
documental sobre os temas: Estratégias 
Saúde da Família (eSF); Agentes 
Comunitários da Saúde e suas 
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atribuições, Competência Informação 
(Coinfo); desenvolvimento regional.  

Quanto à natureza, é aplicada, 
por ser de interesse prático, em que 
os resultados possam ser utilizados na 
solução de problemas que ocorrem na 
realidade (LAKATOS, 2021). A pesquisa 
consta de caráter descritiva, uma vez 
que visa descrever as características 
profissionais do Agente Comunitário 
de Saúde e estabelecer as relações 
entre as variáveis, de suas atribuições 
com os indicadores de desempenho de 
BELLUZZO (2007). 

Além disso, com o propósito 
de identificar determinantes que 
possam contribuir para a ocorrência de 
fenômenos e estabelecer relações entre 
as variáveis, possui caráter explicativo 
(GIL, p. 26-27, 2017). 

Quanto aos procedimentos, 
programa-se uma pesquisa de campo, 
uma vez que, “entendemos campo, 
na pesquisa qualitativa, como recorte 
espacial que diz respeito à abrangência, 
em termos empíricos, do recorte 
teórico correspondente ao objeto da 
investigação” (MINAYO; DESLANDES; 
GOMES, p. 62, 2012).

Com a finalidade de descrever 
as características do fenômeno, 
há a necessidade de utilização de 
técnicas padronizadas de coleta de 
dados. Dessa forma, os instrumentos 
de pesquisa constituem ferramentas 
importantes na pesquisa, uma vez que 
precisam ser capazes de representar 
dados que condizem com a realidade. 
Portanto, precisam ter confiabilidade, 
que “é a capacidade em reproduzir um 

resultado de forma consistente no tempo 
e espaço” (SOUZA; ALEXANDRE; 
GUIRARDELLO, 2017). 

Com relação a utilização 
dos instrumentos de pesquisa, serão 
utilizados questionários estruturados e 
semiestruturados para a coleta de dados, 
com a finalidade de descrever o perfil 
socioeconômico dos agentes de saúde e 
analisar seu entendimento a respeito de 
suas atribuições profissionais.

Para tanto, propõe-se esse 
estudo de campo em duas equipes 
Estratégias Saúde da Família (eSF), da 
cidade de Batatais-SP incluindo 16 ACS 
atuantes nessas estratégias. A seleção 
das duas equipes (eSF) é justificada pela 
familiaridade do pesquisador, uma vez 
que já fez parte dessas duas equipes de 
saúde e que por esse motivo, conhece 
sua complexidade e ao mesmo tempo 
encontra facilidade de acesso aos atores 
sociais. 

Para a análise e interpretação 
dos dados qualitativos obtidos, contará 
com a análise de conteúdo, com a 
finalidade de interpretar o discurso do 
entrevistado. 

A pesquisa será submetida 
à aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisas em Seres Humanos e será 
solicitado uma autorização para a 
realização da pesquisa pela secretária 
municipal de saúde da cidade de Batatais.  
Um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido será disponibilização aos 
agentes de saúde, com o compromisso 
de manter em sigilo de suas opiniões.

4.  Resultados Parcial/Final
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Até o momento, o referencial 
teórico pesquisado, considera a 
importância e a diversidade das 
atribuições do agente comunitário 
de saúde, em especial com relação 
a mediação da  informação  para  a  
promoção da saúde e prevenção de 
doenças e agravos. Portento, esperase, 
como resultado  da  presente  pesquisa, 
que a transversalidade com os parâmetros 
da Competência em Informação possa 
entender a habilidade desse profissional 
com relação a suas funções. Dessa 
forma, espera-se contribuir para que o 
ACS possa agir eficazmente em cada 
situação de seu processo de trabalho, 
apoiado na habilidade e conhecimento 
de cada uma de suas atribuições.

5.  Considerações Parcial/Final

Como resultados das práticas de 
suas atribuições, o agente comunitario 
de saúde, considerado agente de 
implementação, permite o intercambio de 
saberes adquiridos enquanto profissional 
de saude e saberes adquiridos na 
comunidade. Desta forma, permite que o 
ACS estabeleça um vínculo, facilitando a 
comunicação e a troca de saberes entre 
a populacao adscrtita e equipe de saúde.

Desta forma, o agente como 
educador em saúde, demanda desses 
profissionais, novos conhecimentos, 
habilidades e atitudes que contribuam 
para a ampliação e a capacidade de 
autonomia dos indivíduos com relação 
ao cuidar da saúde.

Como resultado do trabalho do 

ACS, espera-se alterações significativas, 
por meio de projetos e ações de 
promoção da saúde, a maior participacao 
da comunidade nas políticas públicas em 
saúde, garantindo seus direitos à saúde 
na integralidade e contribuindo para o 
desenvolvimento de sua localidade. 
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Resumo
Este trabalho visa discutir a interdisciplinariedade 
na Educação Infantil, conhecendo a realidade 
das creches de Franca-SP e as vantagens de 
se trabalhar nessa sistemática, observando os 
aspectos do desenvolvimento humano.
Palavras-Chave: Educação Infantil, 
interdisciplinariedade, desenvolvimento 
humano.

história. 
As creches surgiram na Europa 

no final do século XVIII e tinham o objetivo 
de cuidar das crianças pequenas para 
que os familiares pudessem trabalhar. 

Desde seu início tinha a função 
de combater à pobreza e a 
mortalidade infantil, sendo 
seu objetivo acolher e atender 
os filhos de famílias com 
dificuldades econômicas, quando 
a mãe tinha que trabalhar, 
e também atendia crianças 
desamparadas procedentes de 
lares desestruturados. (SOARES, 
2003, p.42)

O seu início foi permeado de 
preconceitos porque muitas vezes 
as famílias pobres eram tidas como 
incapazes de cuidar das crianças, que 
precisavam ser orientadas para que não 

Abstract
This work aims to discuss the interdisciplinary 
in Early Childhood Education, knowing the 
reality of day care centers in Franca-SP and 
the advantages of working in this systematic, 
observing aspects of human development.
Keywords: Early childhood education, 
interdisciplinarity, human development.

1. Introdução

Este trabalho tem por objetivo 
conhecer a realidade das instituições de 
Educação Infantil e suas contribuições 
para o desenvolvimento humano e social 
das crianças e suas famílias que são 
usuárias dessa política pública. 

A questão central do trabalho 
é discutir se a presença de assistentes 
sociais e psicólogas nessas instituições 
contribuem para a melhoria no trabalho 
e garante a ampliação do acesso aos 
bens, serviços e direitos sociais. 

Mas, para se discutir a atuação 
das equipes e o funcionamento atual 
dessas instituições é preciso conhecer 
a retrospectiva histórica das mesmas 
e verificar como sua atuação foi sendo 
entendida em diferentes períodos da 
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crescessem as margens da moral e dos 
bons costumes da época. 

Defendiam ideias de que 
proporcionar educação era, 
em alguns casos, uma forma 
de proteger a criança das 
influências negativas de seu 
meio e preservar-lhe a inocência, 
em outros, era preciso afastar a 
criança da ameaça da exploração, 
em outros ainda, a educação dada 
às crianças tinha por objetivo 
eliminar as suas inclinações para 
a preguiça, a vagabundagem, 
que eram consideradas 
“características” das crianças 
pobres. (BUJES, 2001, p.14). 

Romper com esses conceitos 
iniciais e com o caráter unicamente 
assistencialista, sanitarista e de 
“controle social” foi um processo longo e 
incentivado pela luta dos direitos sociais 
e pelos avanços nas pesquisas de 
desenvolvimento infantil.   

Segundo Mello:

[...] a partir da vivência 
coletiva da experiência social 
intencionalmente organizada e 
apresentada, já nos primeiros 
anos de vida, as crianças 
desenvolvem intensamente 
diferentes capacidades práticas, 
intelectuais e artísticas, começam 
a formar as primeiras ideias, 
os primeiros hábitos morais e 
traços de caráter. No entanto, 
aprendemos a insistir no fato 
de que se as crianças, sob a 
influência do trabalho educativo 
intencional podem desenvolver 
sua inteligência e personalidade 
desde a mais tenra idade, isto não 
nos deve levar a entender que 
devamos abreviar a infância para 
apressar seu desenvolvimento 
psíquico. Conforme lembra 
Leontiev, em cada idade há uma 

forma explícita da relação do 
sujeito com o mundo e esta é a 
mediadora de sua aprendizagem. 
(2006, p. 97).

Com essa fala, podemos 
observar a evolução das creches, que 
antes tinham um caráter de cuidados 
básicos e controle sanitário e passam a 
levar em consideração o desenvolvimento 
da criança, desde a mais tenra idade, e 
tem um novo enfoque de proporcionar 
aos alunos um espaço para que possam 
se desenvolver plenamente. 

Mas, além das questões 
pedagógicas, do ensino e aprendizagem 
que envolvem esse espaço educacional 
também é importante se atentar que a 
instituição é um espaço de interlocução 
e relações sociais. E que as questões 
que envolvem as relações humanas, 
os aspectos emocionais e psicológicos 
devem ser levados em consideração no 
dia a dia das creches.

Por isso, é tão importante 
discutir a participação de outros 
profissionais nas equipes de trabalho. A 
interdisciplinariedade traz um novo olhar 
para o trabalho, pois, envolve diferentes 
visões e saberes. 

A interdisciplinariedade favorece 
o desenvolvimento humano e social, 
valorizando as liberdades desde a 
primeira infância para que os usuários da 
política de educação possam ter plenas 
condições de fazer suas escolhas de 
vida e possam ser protagonistas de suas 
histórias.  

As liberdades políticas e os direitos 
civis básicos são indispensáveis 
para a emergência de valores 
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sociais. A liberdade para participar 
da avaliação crítica e do processo 
de formação de valores é, com 
efeito, uma das liberdades mais 
cruciais da existência social” 
(SEN, 2010, p.43).

Pensar então a 
interdisciplinariedade na perspectiva 
do desenvolvimento é permitir que 
a interlocução dos diferentes atores 
favorece o acesso aos direitos sociais. 

Diante disso, este trabalho 
tem por objetivo conhecer a realidade 
das instituições de Educação Infantil 
do município de Franca, São Paulo, 
observando os impactos que o trabalho 
interdisciplinar pode causar na qualidade 
de atendimento das famílias e no 
desenvolvimento da política pública da 
educação.

Também é objetivo pesquisar a 
importância do trabalho interdisciplinar 
para o desenvolvimento humano e social; 
conhecer a atuação dos profissionais de 
serviço social e psicologia nas instituições; 
analisar a sistemática de trabalho e 
interações das equipes interdisciplinares 
nas unidades; e estimular o diálogo 
sobre a interprofissionalidade na Política 
Pública da Educação.

2.  Referencial Teórico

Esse trabalho utiliza-se 
do materialismo histórico dialético, 
desenvolvido por Karl Marx e Friedrich 
Engels (1998), para compreender a 
evolução ao longo da história e as 
relações e interlocuções que ocorreram 
nas instituições de educação infantil. 

Pode-se dizer que o ponto 
de partida metodológico do 
Materialismo Histórico-Dialético 
é a possibilidade cognoscitiva de 
apreensão da própria realidade 
social, do conhecimento do real 
em si. Portanto, a realidade 
social pode ser captada por 
meio da razão humana, uma 
vez que a realidade social pode 
ser conhecida porque resulta da 
atividade sensorial humana, pois 
é o produto da práxis humana 
objetivada. Desta forma, a História 
é concebida como o processo 
da objetivação do trabalho 
humano. E, por isto, mesmo em 
sua complexidade crescente, a 
História pode ser objeto de um 
conhecimento social totalizante. 
(SOUZA, 2007, p.43)

É preciso pensar a realidade 
considerando o processo histórico 
vivenciado até esse momento. E também 
as questões econômicas, políticas e 
sociais, pois as relações humanas e 
de poder vão alterando os rumos das 
políticas públicas e das prioridades 
estabelecidas em cada cultura. 

Também trabalharemos os 
princípios de desenvolvimento e 
liberdade de Amartya Sen (2010) para 
embasar a discussão sobre o acesso às 
políticas públicas e os direitos sociais e 
os impactos do trabalho interdisciplinar 
no poder de escolha e decisão dos 
alunos e suas famílias. 

A falta de acesso às políticas 
públicas e aos direitos sociais faz com 
que as pessoas não tenham as mesmas 
condições de escolhas de vida, de poder 
de decisão e de igualdade nas suas 
relações sociais. (SEN, 2010).

O poder de decisão e de 
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articulação para resolutividade das 
demandas apresentadas pelos 
indivíduos e famílias, fica comprometido, 
pois as ações não são pautadas apenas 
pelas escolhas e habilidades pessoais, 
mas por fatores externos que prejudicam 
essas pessoas, fazendo com que fiquem 
fragilizadas nas relações comunitárias 
e no acesso aos direitos que são (ou 
deveriam ser) inerentes a todos os 
cidadãos. (LOPES, 2006).

Saviani (2007) fala que é 
necessário proporcionar as crianças, 
desde a mais tenra idade as condições 
para um aprendizado significativo e 
com valores, para que possam crescer 
capazes de fazer suas escolhas e 
participar ativamente da vida comunitária, 
respeitando sua cultura, modo de viver e 
suas habilidades pessoais.

A educação da criança pequena é 
direito social porque significa uma 
das estratégias de ação (ao lado 
do direito à saúde e à assistência) 
no sentido de combater a 
desigualdade, e é direito 
humano porque representa uma 
contribuição, dentre outras, em 
contextos de violenta socialização 
urbana como os nossos, que se 
configura como essencial para 
que seja possível assegurar uma 
vida digna a todas as crianças. 
(KRAMER, 2003, p.56)

Não é somente proporcionar os 
cuidados básicos, como alimentação e 
higiene pessoal. As escolas de educação 
infantil não podem ser somente um 
espaço para que as crianças “passem 
o tempo” enquanto seus familiares 
trabalham. Elas precisam ser um espaço 
de acolhimento e acesso, permitindo 

que os usuários dessa política pública 
possam ter ampliado seus direitos e 
possam ter melhores condições de vida. 

É preciso respeitar as origens 
da família, sua bagagem cultural e 
permitir que as crianças tenham acesso 
aos serviços e direitos sociais para que 
possam crescer conscientes do seu 
papel na sociedade e possam exercer 
plenamente a sua cidadania. 

Para falar sobre os aspectos 
fundamentais das creches, que 
são o educar e o cuidar, vamos 
utilizar com referencial teórico: 
Soares (2003), Andrade (2010), 
Bujes (2007), Montenegro 
(2001), Kuhlmann Jr. (2000) e 
Haddad (1991) que falam sobre a 
trajetória histórica das creches, a 
atuação, os objetivos e finalidades 
dessa política pública. (MALTA; 
OLIVEIRA, 2020, p. 987).  

É imprescindível discutir sobre 
as origens e evolução das instituições 
de educação infantil, assim como seus 
objetivos e diretrizes para que possamos 
conhecer o campo de atuação das 
equipes e qual a importância da 
interdisciplinariedade nesses locais. 

É necessário que a creche preste 
serviço de qualidade, baseado 
no bem-estar para todos, a 
satisfação das vocações e das 
necessidades, a saúde e alegria 
de viver (...) pode promover o 
desenvolvimento da criança e 
elaborar propostas educacionais, 
através de um estudo sobre 
educação infantil, destacando 
os aspectos cuidar e educar e 
os subsídios para construção de 
um projeto pedagógico coletivo. 
(SOARES, 2003, p.56 e 57)
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Pensar a interdisciplinariedade 
nesse contexto é pensar que diferentes 
profissionais podem contribuir para 
a melhoria na qualidade de vida das 
crianças e suas famílias e também 
proporcionar um atendimento 
especializado e com maior significação. 

A presença de assistentes 
sociais e psicólogos nas equipes de 
trabalho das creches pode contribuir para 
a ampliação do atendimento e acesso 
aos direitos sociais, bens e serviços 
públicos. 

A  atuação da equipe interdisciplinar 
na Educação Infantil tem a função 
de formar, desde a infância, os 
cidadãos para uma vida efetiva, 
onde os mesmos possam fazer 
suas escolhas e serem membros 
ativos da sociedade, não apenas 
reproduzindo aquilo que está 
posto, mas buscando alternativas 
e formulando suas próprias 
escolhas de vida. (MALTA; 
OLIVEIRA, 2020, p.986)

A interdisciplinariedade abre 
portas para um novo diálogo entre os 
profissionais, buscando compreender 
os fenômenos sociais com diferentes 
olhares, proporcionando novas 
alternativas para a realidade vivenciada. 
(RODRIGUES, 1998). 

Esse trabalho 
pretende compreender como a 
interdisciplinariedade pode contribuir 
com o desenvolvimento humano e 
social dos usuários da política pública 
da educação. Analisando se a presença 
de diferentes profissionais pode trazer 
benefícios e melhorias no atendimento 
das crianças e suas famílias. 

Visualizando que:

(...) só há desenvolvimento 
quando os benefícios do 
crescimento servem à ampliação 
das escolhas e das oportunidades 
do indivíduo, possibilitando uma 
vida longa, saudável, com acesso 
a recursos necessários para 
um nível de existência digno da 
geração atual e futura. (SANTOS 
et al, 2012, p.55)

3.  Procedimentos Metodológicos

Esse trabalho seguirá a linha 
de pesquisa qualitativa que busca 
compreender a realidade aprofundada 
de um determinado grupo social. 

Seguindo o enfoque crítico 
participativo citado por Trivinos:

Os enfoques crítico-participativos 
com visão histórico-estrutural 
— dialética da realidade social 
que parte da necessidade de 
conhecer (através de percepções, 
reflexão e intuição) a realidade 
para transformá-la em processos 
contextuais e dinâmicos 
complexos (Marx, Engels, 
Gramsci, Adorno, Horkheimer, 
Marcuse, Fromm, Habermas 
etc.). (1987, p. 117).

O objetivo desse enfoque é 
conhecer a realidade vivenciadas pelos 
profissionais através de sua vivencia e 
das interações sociais e com o meio, ou 
seja, entender como funciona a dinâmica 
de trabalho e como ela pode ser distinta 
com a presença ou não das equipes 
interdisciplinares.  

Para essa compreensão, num 
primeiro momento realizaremos um 
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levantamento das equipes das creches 
de Franca, São Paulo, que serão o público 
alvo dessa pesquisa, para verificar quais 
unidades possuem assistentes sociais e 
psicólogas.

Segundo dados da Prefeitura 
Municipal de Franca, atualmente existem 
78 unidades de creches conveniadas, 
atendendo 10.035 alunos. (FRANCA, 
2021).

Depois do levantamento 
realizaremos uma entrevista com seis 
profissionais, duas assistentes sociais, 
duas psicólogas e duas assistentes 
sociais, de unidades que possuem e que 
não possuem equipes interdisciplinares 
para que seja possível realizar um 
comparativo entre as unidades e 
analisarmos se a presença de diferentes 
profissionais traz contribuições efetivas 
para a melhoria do atendimento das 
crianças e adolescentes.

Os instrumentais utilizados 
nessa pesquisa serão: pesquisa 
bibliográfica e documental e entrevista 
semiestruturada.

A pesquisa bibliográfica é 
a utilização de textos, livros, artigos 
e demais materiais científicos que 
embasam e fundamentam a construção 
da pesquisa.

A "análise documental" é outro tipo 
de estudo descritivo que fornece 
ao investigador a possibilidade de 
reunir uma grande quantidade de 
informação sobre leis estaduais 
de educação, processos e 
condições escolares, planos de 
estudo, requisitos de ingresso, 
livros-texto etc. (TRIVINOS, 1987, 
p.111).

Além dessa pesquisa 
sobre a educação infantil, sobre o 
desenvolvimento humano e social e 
sobre a interdisciplinariedade, que 
são os temas que fazem parte desse 
trabalho também realizaremos uma 
entrevista com algumas profissionais 
que atuam nas creches do município de 
Franca, São Paulo, para conhecermos a 
realidade das unidades sobre a ótica de 
quem participa ativamente do trabalho. 

A entrevista será semiestruturada 
que é definida como: 

Aquela que parte de certos 
questionamentos básicos, 
apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e 
que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de 
novas hipóteses que vão surgindo 
à medida que se recebem as 
respostas do informante. Desta 
maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de 
seu pensamento e de suas ex-
periências dentro do foco principal 
colocado pelo investigador, 
começa a participar da elaboração 
do conteúdo da pesquisa. 
(TRIVINOS, 1987, p.146).

Esse tipo de entrevista abre 
espaço para o participante possa 
apresentar suas opiniões e seguir sua 
linha de pensamento, sem que tenha 
que se limitar na sua fala. Mas, também 
possui questões norteadoras para que o 
foco central da entrevista não se perca. 

Com esses instrumentais 
será possível conhecer a realidade 
das instituições de educação infantil 
e das equipes de trabalho e verificar 
se a hipótese inicial de que a 
interdisciplinariedade contribui para o 
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desenvolvimento humano e social e para 
a melhoria na qualidade de atendimento 
das crianças e suas famílias é verdadeira. 

O trabalho será dividido 
em quatro capítulos para melhor 
desenvolvimento da temática.

No primeiro capítulo 
realizaremos a análise da história e da 
transformação das creches ao longo dos 
anos, observando suas características, 
atuação e diretrizes.

No segundo capítulo 
abordaremos as questões referentes 
ao desenvolvimento humano e social e 
como ele pode contribuir para a melhoria 
na qualidade de vida dos usuários da 
política pública da educação.

O terceiro capítulo abordará 
a interdisciplinariedade e as possíveis 
vantagens em se trabalhar nessa 
sistemática. Também será apresentado 
as características e perfil de formação 
de cada profissional que compõe as 
equipes interdisciplinares nas creches, 
que são os pedagogos, assistentes 
sociais e psicólogos.

E no último capítulo faremos a 
apresentação da pesquisa de campo e a 
análise das entrevistas e do levantamento 
bibliográfico e documental sobre a 
realidade das creches no município de 
Franca, São Paulo. 

4.  Resultados Parcial/Final

O resultado inicial esperado é 
demonstrar, através do levantamento 
bibliográfico e documental e da pesquisa 
de campo, que a presença de diferentes 
profissionais na política pública da 

Educação traz benefícios e contribuições 
não somente no tocante à multiplicidade 
de olhares para a questão social e para 
a realidade cotidiana das escolas, mas 
principalmente na garantia de acesso 
aos bens, serviços e direitos sociais, 
proporcionando ao final uma melhoria no 
atendimento e na qualidade de vida das 
crianças e suas famílias.

Também é pretendido fomentar 
o debate sobre a interdisciplinariedade 
na educação e trazer contribuições para 
a efetivação da lei n° 13.935, de 11 de 
dezembro de 2019, que dispõe sobre 
a prestação de serviços de psicologia 
e serviço social na educação básica 
brasileira. 

Apesar da aprovação da lei, 
ainda não há regulamentação e nem 
definição de prazos para que a mesma 
se efetive, por isso, é importante 
impulsionar essa discussão.

Nas pesquisas iniciais 
realizadas, podemos observar que o 
município de Franca tem uma quantidade 
grande de creches, são 78 unidades 
conveniadas, distribuídas pelo território, 
que atendem crianças de zero a cinco 
anos e onze meses. Algumas unidades 
são creches/escolas, por isso, atendem 
as crianças até a fase dois da pré-escola.

Até o ano de 2015 a seleção 
das vagas era realizada pelas próprias 
creches, mas muitas crianças em 
situação de risco e vulnerabilidade social 
ficavam de fora. (FRANCA, 2016). 

Então a prefeitura criou a 
“central de vagas”, através do Decreto 
10.385, de 2015, que defini critérios 
mais equitativos para que os que mais 
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necessitam possam ter sua vaga 
garantida com prioridade. 

(...) os artigos sétimo e oitavo 
do Decreto 10.385, de 2015, 
apresenta as pontuações que são 
atribuídas e mostra que as famílias 
em situação de vulnerabilidade 
e especialmente em situação de 
extrema pobreza tem prioridade 
de atendimento, inclusive essas 
famílias podem ser encaminhadas 
por órgãos públicos, para que o 
acesso das crianças em situação 
de risco e vulnerabilidade seja 
garantido. (MALTA; OLIVEIRA, 
2020, p.558)

Podemos verificar com esses 
dados preliminares que a garantia de 
acesso das pessoas que vivenciam 
situações de risco e vulnerabilidade 
social foi ampliado, mas é necessário 
verificar a qualidade desse atendimento. 

Não é somente ter a vaga na 
creche, mas proporcionar as crianças e 
suas famílias os subsídios necessários 
para que possam ter melhores condições 
de vida e acesso aos serviços públicos e 
aos direitos sociais.

Tendo como pressuposto 
que a liberdade é um dos pilares do 
desenvolvimento humano, pensar no 
acesso a educação, desde os primeiros 
anos de vida, é primordial para a 
superação das limitações e privações, 
proporcionando as crianças acesso aos 
conteúdos pedagógicos, mas também 
aos cuidados essenciais como higiene, 
alimentação, afeto, socialização, entre 
outros. 

Para pessoas com deficiência 
ou alguma limitação, essa garantia 
de acesso ao espaço escolar, 

principalmente, a garantia de participação 
da vida comunitária, se faz ainda mais 
importante, pois, é na convivência com 
as diferenças que crescemos enquanto 
seres humanos e podemos formar elos 
que promovam o desenvolvimento da 
sociedade como um todo. 

Por isso, a presença das equipes 
interdisciplinares na educação pode 
gerar essa qualidade no atendimento e 
proporcionar um salto na qualidade de 
vida dos usuários da política pública da 
educação, permitindo que as famílias 
possam fazer suas escolhas de vida com 
liberdade permitindo a independência e 
o protagonismo.  

5.  Considerações Parcial/Final

Consideramos que esse 
trabalho tem uma relevância, pois 
pretende discutir um assunto que pode 
trazer contribuições significativas para 
o desenvolvimento das crianças e suas 
famílias.

E pensar em desenvolvimento 
social e humano, nada mais é do que 
falar em garantias e liberdades. 

Garantia, por parte do Estado e 
da sociedade de que os direitos, que são 
inerentes aos serem humanos, devem ser 
assegurados para todos e liberdade de 
fazer suas próprias escolhas e traçar seu 
caminho, pautado em suas habilidades e 
interesses e não somente nas condições 
impostas pelo seu entorno, como falta 
de acesso aos direitos, bens e serviços 
públicos. (SEN; KLIKSBERG, 2010).

Pelas pesquisas iniciais já é 
possível perceber que o trabalho realizado 
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precisa ser articulado e contar com a 
presença de diferentes profissionais para 
que haja uma multiplicidade de olhares 
sobre a questão social e a atuação 
possa ser ampliada de modo a garantir a 
melhoria no atendimento.

A atuação dos profissionais na Po-
lítica Pública da Educação precisa 
se dar em rede, proporcionando 
um atendimento pleno, linear e de 
qualidade para o seu público alvo, 
garantindo não só o atendimento 
das necessidades emergentes, 
como a vaga na creche, por 
exemplo, mas o acesso aos 
bens, serviços e direitos sociais 
existentes. O atendimento 
deve ser pautado no intuito de 
empoderamento dos indivíduos, 
permitindo que se desenvolvam 
enquanto seres humanos plenos 
de direitos e sujeitos ativos da vida 
comunitária. (MALTA; OLIVEIRA, 
2020, p.986)
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Resumo
O objetivo deste estudo consiste em analisar os 
reflexos trazidos pela pandemia da COVID-19 
na Atenção Primária à Saúde, tendo em vista 
o seu desempenho, a fim de propor reflexões 
das políticas públicas de saúde e a influência 
no desenvolvimento regional. Utilizou-se uma 
abordagem quantitativa; de natureza aplicada; 
exploratória e descritiva quanto aos objetivos; 
e bibliográfica e documental quanto aos 
procedimentos; e teve como campo de estudo 
uma microrregião de saúde.
Palavras-Chave: Atenção Primária 
à Saúde. COVID-19. Indicadores de 
Desempenho. Desenvolvimento Regional.

A Atenção Primária à Saúde 
(APS) no Brasil é parte estruturante 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 
cujo modelo assistencial adotado é da 
Estratégia Saúde da Família (ESF), 
que com sua expansão trouxe impactos 
positivos sobre a saúde da população, 
com a redução da mortalidade infantil e de 
menores de cinco anos; da mortalidade 
cardio e cerebrovascular; de internações 
por condições sensíveis à atenção 
primária, entre outros (BRASIL, 2018). É 
perceptível que a ampliação da cobertura 
da APS influenciou concretamente os 
indicadores de saúde da população, 
principalmente em razão da ampliação 

Abstract
The objective of this study is to analyze the 
consequences brought by the COVID-19 
pandemic in Primary Health Care, in view of its 
per-formance, an end of proportions reflections 
on public health policies and the influence on 
regional development. A quantitative approach 
was used; of an applied nature; exploratory 
and descriptive in terms of objectives; and 
biblio-graphical and documentary regarding 
the procedures; had as field of study a health 
microregion.
Keywords: Primary Health Care. COVID-19. 
Performance indicators. Regional development.

1. Introdução

A pandemia da COVID-19 vem 
produzindo efeitos e impactos de todas as 
ordens, seja biomédica, epidemiológica, 
sociais, econômicas, políticas, culturais 
sem precedentes na história recente, 
provocando um período de incertezas e 
enormes desafios nos sistemas de saúde 
(FIOCRUZ, 2020). E estes sistemas, 
segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), são estabelecidos como 
o conjunto das atividades cujo propósito 
primário é promover, restaurar e manter 
a saúde de uma população (MENDES, 
2015). 
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da oferta de ações e serviços (BRASIL, 
2013). E esta influência precisa ser 
mensurada pelos gestores, seja no 
âmbito municipal ou regional, com intuito 
de avaliar o impacto na saúde com os 
ser-viços ofertados e subsidiar seus 
planejamentos.

Deste modo, para atender a 
essas premissas e avaliar o desempenho 
das equipes que atuam na APS, pode-se 
lançar mão de sistemas de informação 
que possibilitem a monitorização de 
dados e indicadores. E, neste cenário, 
uma análise relevante a ser realizada 
está relacionada ao comportamento dos 
indicadores de desempenho da APS, 
mediante ao cenário de crise sanitária 
mundial em decorrência da pandemia da 
COVID-19.

Assim, levando em conta que 
o Brasil apresenta um dos maiores 
sistemas de saúde universal do mundo, 
ancorado em extensa rede de APS, que 
como a porta de entrada no sistema 
de saúde é um pilar frente a situações 
emergenciais e que têm a possibilidade 
de articular o combate à pandemia de 
forma intersetorial, é relevante medir 
os efeitos positivos e negativos nos 
indicadores de saúde a partir do atual 
cenário (MENDONÇA et al., 2018; 
DUNLOP et al, 2020).

Os indicadores de desempenho 
da APS tiveram destaques nas discussões 
tripartites ocorridas no ano de 2019 no 
Brasil, quando o Ministério da Saúde 
apresentou uma proposta, contendo 
novas medidas de financiamento para a 
APS, fundamentada em novas diretivas 
para o funcionamento do SUS, em 

que parte da distribuição dos recursos 
deveria se dar com base na métrica de 
desempenho. E os desdobramentos 
deste movimento resultou na aprovação 
do Programa Previne Brasil. Para Sellera 
(2020), o Brasil com este programa 
passou a incorporar, às diretrizes da APS, 
o que há de mais concreto em avaliação 
da APS no mundo, principalmente no 
Reino Unido e Portugal, avançando, de 
maneira segura e estruturada, com o 
cidadão no foco do sistema.

E é nesse contexto da pandemia 
da COVID-19 e nos efeitos sobre a APS 
que delineou-se a pergunta da presente 
pesquisa: quais os impactos trazidos 
pela pandemia da COVID-19 na APS, 
tendo em vista o seu desempenho e a 
influência no desenvolvimento regional? 
Outros questionamentos decorrentes 
do problema de pesquisa também 
são aspectos centrais, assim como: 
a pandemia impactou a assistência 
prestada à população no âmbito da 
APS? Houve reflexo nos indicadores de 
desempenho da APS? O que a pandemia 
da COVID-19 trouxe de implicações para 
o desenvolvimento regional?

Diante de tais questionamentos, 
várias são as hipóteses relacionadas com 
o surgimento da pandemia COVID-19 
e o impacto nas ações e serviços de 
saúde prestados, como a diminuição dos 
atendimentos presenciais neste nível 
de atenção, adesão a novos formatos 
de trabalho, mudanças nos indicadores 
de desempenho da APS, medo da 
população e dos profissionais de saúde, 
aumento no número de faltas nos atendi-
mentos agendados e comprometimento 
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direto no desenvolvimento regional
Nesse sentido, o objetivo geral 

deste estudo consiste em analisar os 
reflexos trazidos pela pandemia da 
COVID-19 na APS, tendo em vista o seu 
desempenho, a fim de propor reflexões 
das políticas públicas de saúde e a 
influência no desenvolvimento regional 
neste contexto.

E para cumprir o objetivo geral, 
foram traçados os seguintes objetivos 
específicos: verificar os resultados dos 
indicadores de desempenho da APS 
relacionados às ações estratégicas: pré-
natal, saúde da mulher, saúde da criança 
e condições crônicas, durante os anos de 
2019 (antes da pandemia) e 2020/2021 
(durante a pandemia); discutir sobre 
as políticas públicas de saúde voltadas 
aos serviços de APS e a influência 
no desenvolvimento regional após o 
surgimento da pandemia COVID-19.

2. Referencial Teórico

2.1.  A COVID-19 e o Sistema Único 
de Saúde

O novo coronavírus foi 
identificado em dezembro de 2019 na 
China. Em janeiro de 2020 a Organização 
Mundial de Saúde declarou o surto como 
uma emergência de saúde pública de 
interesse internacional e em 11 de março 
de 2020, com a disseminação do vírus 
em diferentes países, foi declarada a 
pandemia (BRASIL, 2020c). Até então, 
os países com maior número de casos 
eram Estados Unidos, Itália, Espanha 
e China, demonstrando que o vírus se 

disseminava rapidamente em locais 
com distintas características sociais e 
econômicas (SARTI et al, 2020). 

No Brasil, em 03 de fevereiro de 
2020, foi declarada emergência em saúde 
pública de importância nacional, por 
meio da Portaria GM/MS nº 188, sendo o 
primeiro caso confirmado pelo Ministério 
da Saúde, no dia 26 de fevereiro em São 
Paulo. Logo depois, em 20 de março, o 
MS declarou por meio da Portaria GM/
MS nº 454, que a transmissão do novo 
coronavírus passou a ser considerada 
comunitária em todo o território nacional 
(BRASIL, 2020a, 2020f). E até o 
momento a COVID-19 alcançou no país, 
o número de mais 21 milhões de casos e 
592 mil óbitos (BRASIL, 2021b).

É evidente que o Brasil vem 
atravessando uma crise sem precedentes 
na história do SUS, que já possui tantos 
desafios no cotidiano e sofre uma 
sobrecarga ainda maior e de forma 
abrupta com a pandemia. Considerando 
as estimativas oficiais, em que 81% das 
pessoas acometidas pela COVID-19 
podem ser manejadas na APS, 14% 
precisam de internação hospitalar e 5% 
demandam leitos de UTI, é fundamental 
uma organização em Rede de Atenção 
à Saúde (RAS), integrando os diversos 
pontos de atenção, com definição de 
papéis e fluxos, seja no atendimento da 
COVID-19 ou para o enfrentamento das 
mais diversas necessidades de saúde 
que se manifestam, o que perpassa 
do trabalho do agente comunitário da 
equipe da APS até o atendimento dos 
profissionais da UTI (BRASIL, 2021a).

Os sistemas de atenção à saúde, 
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segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), são estabelecidos como 
o conjunto das atividades cujo propósito 
primário é promover, restaurar e manter 
a saúde de uma população e devem ser 
estruturados como respostas sociais, 
organizadas deliberadamente, para 
responder às necessidades, demandas 
e representações das populações 
(MENDES, 2015).

É consenso mundial que os 
Sistemas Nacionais de Saúde devem ser 
baseados na APS (OMS, 2008) e para 
Starfield (2002) evidências mostram que 
sistemas de saúde com forte base na 
APS conseguem melhores resultados e 
maior equidade. A APS deve garantir o 
acesso universal e em tempo oportuno ao 
usuário, ofertar o mais amplo e possível 
escopo de ações visando a atenção 
integral, ser responsável por coordenar o 
cuidado dos pacientes em sua trajetória 
clínica por meio de uma relação contínua 
de confiança (BRASIL, 2019).

No Brasil, a Reforma Sanitária 
resultou na universalidade do direito 
à saúde, garantida pela Constituição 
Federal de 1988 e na criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e desde 
então, a APS vem demonstrando seu 
potencial transformador e atualmente se 
apresenta como uma proposta para a 
organização dos sistemas municipais de 
saúde, viabilizando o cumprimento dos 
princípios do SUS (STARFIELD, 2002).

A APS sustentase no modelo 
assistencial da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), com equipe 
multiprofissional de base territorial, 
abordagem de cuidado individual e 

coletivo, primeiro ponto de contato 
com o sistema de saúde, início de um 
processo contínuo de atenção em uma 
rede integral regionalizada de serviços, 
sendo considerada no posicionamento 
brasileiro para a Global Conference 
on Primary Health Care de Astana em 
2018 como modelo eficaz e eficiente de 
garantia da saúde como direito humano, 
condição para a efetivação da diretriz 
da Agenda 2030 da ONU de “não deixar 
ninguém para trás” (CNS, 2018).

A cobertura populacional pela 
ESF vem aumentando ao longo dos 
últimos anos e segundo o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde 
tal fato influenciou concretamente a 
melhoria dos indicadores de saúde da 
população (BRASIL, 2013). Porém, se 
faz necessário que no âmbito municipal 
e regional sejam implementadas 
análises do impacto na saúde com os 
serviços prestados, Sala e Mendes 
(2011) corroboram com tal afirmação ao 
sustentar que é relevante uma análise 
da evolução das modificações obtidas 
no estado de saúde da população e no 
desempenho das ações.

Deste modo, para avaliar o 
desempenho das equipes que atuam na 
APS pode-se lançar mão de sistemas 
de informação que possibilitem a 
monitorização de dados e indicadores. 
E de acordo com Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS) um atributo 
comum à maioria dos indicadores é a 
viabilidade de serem mensurados em dife-
rentes níveis geográficos e subgrupos 
populacionais; e outro atributo necessário 
é a sensibilidade a alterações ao longo 
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do tempo decorrentes de mudanças 
em outros âmbitos da sociedade, seja 
socioeconômico, ambiental ou de 
políticas públicas (OPAS, 2020).

Em 2019, foi instituído o 
Programa Previne Brasil, cujos 
indicadores de desempenho da APS 
se tornaram um dos componentes 
avaliados para o repasse financeiro 
federal a municípios. O Programa 
começou a ser implementado em 2020 
com a proposta de aumentar o acesso 
das pessoas aos serviços da APS e o 
vínculo entre população e equipe, com 
base em mecanismos que induzem à 
responsabilização dos gestores e dos 
profissionais pelas pessoas que assistem 
(BRASIL, 2019).

2.2. Políticas Públicas de Saúde e o 
Desenvolvimento Regional

As políticas públicas podem 
ser definidas como conjuntos 
de disposições, medidas e 
procedimentos que traduzem 
a orientação política do Estado 
e regulam as atividades 
governamentais relacionadas 
às tarefas de interesse público. 
Variam de acordo com o grau 
de diversificação da economia 
e da sociedade, com a natureza 
do regime político e com o 
nível de atuação e participação 
dos diferentes atores sociais 
(LUCCHESE; AGUIAR, 2002).

E segundo estas autoras, as 
políticas públicas em saúde pública 
integram o campo de ação social do 
Estado e consistem em organizar as 
funções públicas governamentais para 
a promoção, proteção e recuperação da 

saúde dos indivíduos e da coletividade 
(LUCCHESE; AGUIAR, 2002).

Assim, entende-se que, nas 
políticas públicas de saúde, a intervenção, 
deixa de ser uma circunstância para se 
tornar em um elemento fundamental 
no Estado (ALVES; DUARTE, 2015). A 
partir disso, é possível garantir acesso 
equânime e universal, minimizando 
as desigualdades e maximizando pela 
qualidade de vida da população, o que 
engloba o conceito ampliado de saúde, 
que não entendido apenas como a 
ausência de uma doença. Portanto, “o 
Estado assume o ônus de desenvolver 
um sistema de proteção social, dentro 
do qual as políticas sociais constituem 
ações, programas, processos e medidas” 
(ARAUJO et. al., 2017). 

E o desenvolvimento pode ser 
entendido como uma crescente eficácia 
na manipulação criadora de seu meio 
ambiente natural, tecnológico, cultural 
e social, bem como suas relações com 
outras unidades políticas e geográficas 
(SUFFI, 2002). A regionalização da 
saúde e os programas que são postos 
pelas políticas públicas no Brasil são 
consideradas como um fenômeno 
recorrente desde a década de 80. 

Para garantir o desenvolvimento 
regional, é necessário considerar as 
questões sociais e econômicas, que 
visam à redução das desigualdades 
regionais, além de organizar as ações e 
serviços públicos de saúde que integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada 
e que constituem um sistema único 
(BRASIL, 1988). Portanto, regionalizar 
o SUS é necessário considerar os 
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processos políticos, organizados 
para buscar respostas regionais a 
problemas de saúde, territorialmente 
contextualizados e, com isto, as 
necessidades de saúde são definidas 
com base em cada território, levando em 
consideração a peculiaridade de cada 
região (RIBEIRO, 2015). 

A saúde está ligada diretamente 
ao desenvolvimento humano das regiões 
do Brasil, pois compõem o cálculo do 
Índice de Desenvolvimento Humano, e o 
Produto Interno Bruto (PIB) diz respeito 
somente ao desenvolvimento econômico 
da região (PNUD). Isto corrobora o fato de 
que é um campo extremamente relevante 
em todos os aspectos (GADELHA et.al., 
2011), refletindo diretamente no que é 
investido pelos entes estatais, com base 
na população que está em cada um 
deles. 

Além do impacto econômico, 
a sistemática empregada pelo SUS 
tem grande repercussão social nos 
territórios, assistindo dezenas de milhões 
de cidadãos na sua integralidade, pois 
não se restringe apenas ao tratamento 
de doenças, mas, também, as ações 
e serviços de saúde que visam a 
promoção da saúde e a prevenção de 
doenças, além de ser instrumento de 
ampliar, tanto a qualidade de vida como 
o desenvolvimento econômico e social 
de uma comunidade (CORREA, 2016).

3. Procedimentos Metodológicos

A primeira fase da pesquisa 
utilizou-se uma abordagem quantitativa 
apoiada em dados secundários extraídos 

do banco de dados do Ministério da 
Saúde; de natureza aplicada; exploratória 
e descritiva quanto aos objetivos; e 
bibliográfica e documental quanto aos 
procedimentos. 

Tem como campo de estudo os 
municípios da microrregião de saúde de 
São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 
integrante da macrorregião de saúde 
Sul, de acordo com Plano Diretor de 
Regionalização (PDR) de Minas Gerais, 
que é composta por seis municípios, 
sendo Itamogi, Jacuí, Monte Santo de 
Minas, Pratápolis, São Sebastião do Pa-
raíso e São Tomás de Aquino, e apresenta 
uma população total de 119.965 
habitantes (Figura 1) (MINAS GERAIS, 
2019; IBGE, 2010). Estabeleceu-se 
contato com os gestores municipais de 
saúde destes municípios para pedido de 
autorização para desenvolvimento do 
estudo, que foram assinadas e estão de 
posse da pesquisadora.

Figura 1 - Mapas das macrorregiões de 
saúde com destaque da macrorregião 
Sul e microrregião de São Sebastião 
do Paraíso

Fonte: PDR-SUS/MG, 2019, online.

Na coleta de dados quantitativos, 
foram utilizados sete indicadores 
de desempenho da APS (Quadro 1) 
previstos no Programa Previne Brasil, 
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instituído pela Portaria nº 2979, de 12 
de novembro de 2019 e disponíveis no 
Sistema de Informação em Saúde para 
Atenção Básica (SISAB), bem como no 
painel do egestor.

Quadro 1: Indicadores de desempenho 
da APS, Brasil, 2019.

Nº Indicadores

1 Proporção de gestantes com pelo menos 6
(seis) consultas pré-natal realizadas, sendo
a primeira até a 20ª semana de gestação

2 Proporção de gestantes com realização de
exames para sífilis e HIV

3 Proporção de gestantes com atendimento
odontológico realizado

4 Cobertura de exame citopatológico
5 Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e

de Pentavalente
6 Percentual de pessoas hipertensas com

Pressão Arterial aferida em cada semestre
7 Percentual de diabéticos com solicitação de

hemoglobina glicada

Fonte: BRASIL, 2019, online.

Estes indicadores, de acordo 
com a Nota Técnica nº 5/2020-
DESF/SAPS/MS atendem às ações 
estratégicas de pré-natal, saúde da 
mulher, saúde da criança e condições 
crônicas e atendem a critérios 
como disponibilidade, simplicidade, 
granularidade, periodicidade, baixo 
custo de obtenção, adaptabilidade, 
estabilidade, rastreabilidade e 
representatividade dos dados utilizados 
no cálculo (BRASIL, 2020c).

Estes dados foram tabulados 
em planilha, sendo extraídos do painel 
do e-gestor com filtro por microrregião 
de saúde e por quadrimestre dos anos 
de 2019, 2020 e 2021, sendo que para 
o ano de 2021 estavam disponíveis 
somente os dados do 1º quadrimestre, 

sendo assim, foi realizado um recorte 
do 3º quadrimestre dos anos de 2019 
e 2020, analisados por estatística 
descritiva, cujo nível de mensuração das 
variáveis é escalar, com comparação 
dos resultados.

Para o desenvolvimento da 
segunda fase, que compreende a coleta 
de dados qualitativos e se dará a partir 
do tratamento dos dados desta primeira 
fase, a presente pesquisa foi submetida 
ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(COMEP) do Centro Universitário 
Municipal de Franca (Uni-FACEF), sendo 
aprovado em julho de 2021, pelo n° do 
CAAE: 48497121.8.0000.5384

4.  Resultados Parciais

Um dado importante da 
microrregião campo deste estudo a ser 
registrado está relacionada a cobertura 
populacional estimada na Atenção 
Básica, indicador utilizado para o 
monitoramento do acesso aos serviços 
de Atenção Básica, com vistas ao 
fortalecimento do planejamento do SUS 
(BRASIL, 2020b). E na microrregião de 
saúde de São Sebastião do Paraíso esta 
cobertura é de 99,37% da população, 
com um total de 37 equipes da Estratégia 
Saúde da Família, conforme relatório 
disponível no portal do eGestor Atenção 
Básica, que tem como base de cálculo os 
dados oriundos do Sistema do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(SCNES) e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 
2020d).

Na sequência, estão os 
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resultados dos sete indicadores no 
3º quadrimestre de 2019 (antes da 
pandemia) e de 2020 (durante a 
pandemia).

O Indicador nº 1 “Proporção 
de gestantes com pelo menos 6 (seis) 
consultas pré-natal realizadas, sendo a 
primeira até a 20ª semana de gestação” 
mostra a capacidade da equipe de captar 
precocemente a gestante bem como 
acompanhá-la ao longo da gestação, 
uma vez que o acompanhamento 
adequado da gestante ao longo do pré-
natal, com consultas em quantidade e 
qualidade suficiente é capaz de identificar 
problemas pré-existentes e aqueles 
desenvolvidos ao longo da gestação, 
propiciando diagnóstico precoce e 
tratamento apropriado. Isso aumenta as 
chances de uma gravidez saudável com 
o desenvolvimento correto do feto e um 
parto no tempo certo (BRASIL, 2020d). 
E de acordo com os dados apresentados 
na Tabela 1 pode-se constatar uma 
melhora no último ano.

Tabela 1 – Proporção de gestantes 
com pelo menos 6 (seis) consultas 
pré-natal realizadas, sendo a primeira 
até a 20ª semana de gestação, 
na microrregião de saúde de São 
Sebastião do Paraíso, 2019-2020.

Município 2019 2020

Itamogi 73 85

Jacuí 67 47

Monte Santo de Minas 66 68

Pratápolis 0 29

São Sebastião do Paraíso 40 43

São Tomás de Aquino 55 63

Média 50,2 55,8

Fonte: Brasil, 2020d.

O Indicador nº 2 “Proporção de 

gestantes com realização de exames 
para sífilis e HIV” destaca os exames 
de maior impacto na saúde do feto e 
do recém nascido, pois são infecções 
ameaçadoras ao feto já que podem ser 
transmitidas verticalmente. A interrupção 
do ciclo de transmissão gestante feto 
pode ser feita, com terapia de eficácia 
reconhecida, se identificada em 
momento oportuno (BRASIL, 2020d). E 
considerando os resultados alcançados 
houve um aumento considerável de 
gestantes com estes exames realizados 
durante o pré-natal.

Tabela 2 - Proporção de gestantes 
com realização de exames para sífilis 
e HIV, na microrregião de saúde de 
São Sebastião do Paraíso, 2019-2020.

Município 2019 2020

Itamogi 48 85

Jacuí 11 63

Monte Santo de Minas 61 68

Pratápolis 5 33

São Sebastião do Paraíso 35 53

São Tomás de Aquino 27 63

Média 31,2 60,8

Fonte: Brasil, 2020d.

O Indicador nº 3 “Proporção de 
gestantes com atendimento odontológico 
realizado” demonstra a capacidade 
de coordenar o cuidado da gestante 
entre a equipe de saúde da família e a 
equipe de saúde bucal para o efetivo 
acompanhamento pré-natal, mesmo que 
essas pessoas estejam em ambientes 
físicos distintos (BRASIL, 2020d). E 
com a pandemia houve uma piora neste 
atendimento, conforme apresentado na 
Tabela 3. 

Doenças bucais podem gerar 
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problemas gestacionais como 
a indução do parto prematuro, 
entre outros, prejudicando 
potencialmente a saúde e o 
desenvolvimento do bebê. A 
saúde bucal deve ser observada 
na gestante como parte importante 
do cuidado pré-natal (BRASIL, 
2020d).

Tabela 3 - Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico realizado, 
na microrregião de saúde de São 
Sebastião do Paraíso, 2019-2020.

Município 2019 2020

Itamogi 42 88

Jacuí 67 30

Monte Santo de Minas 44 57

Pratápolis 0 5

São Sebastião do Paraíso 39 20

São Tomás de Aquino 59 33

Média 41,8 38,8

Fonte: Brasil, 2020d.

O Indicador nº 4 “Cobertura 
de exame citopatológico” mostra a 
capacidade da equipe de realizar 
vigilância ativa da população adscrita 
(por meio de captação de mulheres 
que não tenham ido espontaneamente 
à unidade para aplicação do exame), 
de facilitar o acesso (ofertando o 
serviço a todas as mulheres na idade 
preconizada que frequentam a unidade, 
independentemente do motivo) e de 
aplicar esse exame em quantitativo 
compatível com a população de 
rastreamento adscrita (BRASIL, 2020d).

Segundo os dados apresentados 
na Tabela 4, pode-se observar que 
durante a pandemia houve uma 
diminuição da oferta destes exames 
para mulheres.

O câncer cérvicouterino 
é o único completamente 
identificado anteriormente ao 
seu desenvolvimento e tem uma 
história natural bem conhecida, 
incluindo seus agentes 
causadores. Contudo, o número 
desse tipo de câncer ainda é 
acima do esperado para um país 
que oferece cobertura universal de 
rastreamento (BRASIL, 2020d).

Tabela 4 - Cobertura de exame 
citopatológico, na microrregião de 
saúde de São Sebastião do Paraíso, 
2019-2020.

Município 2019 2020

Itamogi 33 34

Jacuí 31 26

Monte Santo de Minas 44 39

Pratápolis 13 16

São Sebastião do Paraíso 35 30

São Tomás de Aquino 29 24

Média 30,8 28,2

Fonte: Brasil, 2020d.

Já o Indicador nº 5 “Cobertura 
vacinal de Poliomielite inativada e de 
Pentavalente” retrata a capacidade de 
todos os profissionais em acompanhar 
a sua população adscrita de crianças, 
realizar captação para vacina nas 
consultas e dialogar com os pais sobre 
a importância da imunização (BRASIL, 
2020d). E em ano de plena pandemia 
houve melhoria deste indicador na região 
em estudo.

Tabela 5 - Cobertura vacinal 
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de Poliomielite inativada e de 
Pentavalente, na microrregião de 
saúde de São Sebastião do Paraíso, 
2019-2020.

Município 2019 2020

Itamogi 26 50
Jacuí 32 46
Monte Santo de Minas 18 6
Pratápolis 39 25
São Sebastião do Paraíso 7 39
São Tomás de Aquino 35 51

Média 26,2 36,2

Fonte: Brasil, 2020d.

Os Indicadores nº 6 “Percentual 
de pessoas hipertensas com Pressão 
Arterial aferida em cada semestre” 
(Tabela 6) e o Indicador nº 7 (Tabela 
7) “Percentual de diabéticos com 
solicitação de hemoglobina glicada” 
tiveram melhorias significativas, mesmo 
em ano de pandemia, evidenciando o 
contato entre as pessoas hipertensa e 
diabéticas e o serviço de saúde.

A hipertensão e o diabetes 
mellitus são problemas crônicos de 
saúde prevalentes na população 
brasileira e compõem os fatores de risco 
cardiovascular e por serem uma condição 
sensível à Atenção Primária à Saúde, 
o bom manejo dessa doença contribui 
para a diminuição das complicações e 
morte (BRASIL, 2020d).

Tabela 6 - Percentual de pessoas hiper-

tensas com Pressão Arterial aferida 
em cada semestre, na microrregião de 
saúde de São Sebastião do Paraíso, 
2019-2020.

Município 2019 2020

Itamogi 0 32

Jacuí 7 16

Monte Santo de Minas 0 5

Pratápolis 6 15

São Sebastião do Paraíso 0 9

São Tomás de Aquino 27 27

Média 6,7 17,3

Fonte: Brasil, 2020d.

Tabela 7 – Percentual de diabéticos 
com solicitação de hemoglobina 
glicada, na microrregião de saúde de 
São Sebastião do Paraíso, 2019-2020.

Município 2019 2020

Itamogi 19 86

Jacuí 1 16

Monte Santo de Minas 21 38

Pratápolis 0 1

São Sebastião do Paraíso 10 22

São Tomás de Aquino 3 27

Média 9,0 31,7

Fonte: Brasil, 2020d.

A análise dos dados secundários 
possibilitou uma visão geral sobre os 
resultados de saúde produzidos em 
um cenário de pandemia e permitiu a 
identificação de pontos que merecem 
maior e melhor exploração. 

5.  Considerações Parciais

Este estudo está articulado com 
a linha de pesquisa Desenvolvimento 
Social e Políticas Públicas, uma vez 
que aborda a Política Nacional da 
Atenção Básica, que atualmente, no 
Brasil, sustenta-se no modelo assis-
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tencial da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), com equipe multiprofissional de 
base territorial, abordagem de cuidado 
individual e coletivo, primeiro ponto de 
contato com o sistema de saúde, início 
de um processo contínuo de atenção 
em uma rede integral regionalizada de 
serviços. E está inserida em um contexto 
atual, que impacta diretamente na vida 
da sociedade, partindo do pressuposto 
de que as políticas públicas influenciam 
diretamente na vida de todas pessoas e 
influencia o desenvolvimento regional. 
Por fim, contribuirá tanto no campo 
acadêmico, quanto para a reflexão 
acerca desta temática, fortalecendo a 
avaliação de políticas públicas de saúde.

E considerando que as 
abordagens quantitativa e qualitativa 
podem ser utilizadas como 
complementares, com intuito de se 
aproximar da realidade que está sendo 
estudada. Na sequência desta pesquisa, 
será realizada uma segunda fase, com 
coleta de dados qualitativos, que se 
dará a partir do tratamento dos dados 
da primeira fase, norteando a discussão 
do Grupo Focal, em que o papel de 
moderador será desempenhado pelo 
pesquisador. As informações coletadas 
serão tratadas por análise de conteúdo. 
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Resumo
O O objetivo desse estudo é identificar quais 
os impactos biopsicossociais da pandemia do 
Covid-19 e como eles podem afetar a qualidade 
de vida dos professores universitários.
Palavras-Chave: Covid-19. Qualidade de 
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Abstract
The aim of this study is to identify the 
biopsychosocial impacts of the Covid-19 
pandemic and how they can affect the quality 
of life of university professors. 
Keywords: Covid-19. Biopsychosocial 
impacts. University professors. 

1. Introdução

As instituições de ensino 
superior (IES), além do papel importante 
de transmitir conhecimento, capacitar e 
educar  pessoas, têm  um potencial   enorme   
no  desenvolvimento de pesquisas e 
inovações, inclusive no diálogo entre os 
vários setores produtivos da economia, 
melhorando as relações de trabalho, a 
produção e a lucratividade. As IES têm a 
competência e a habilidade de idealizar 
e viabilizar novas empresas e indústrias, 
a fim de melhorar a produção regional 
e elevar o grau de competitividade 
com o mercado, que requer, cada vez 
mais, nível de inovação mais robustos. 
Essas impulsionam o crescimento 
urbano, polarizam o espaço regional e 
enraízam as interações socioespaciais 

e econômicas. Além disso, desenvolvem 
a competência, para empreender, tanto 
em âmbito regional, como também para 
concorrer com o potencial nacional e 
internacional. 

Em contrapartida, as IES 
promovem incremento do valor 
dos serviços e produtos regionais, 
melhorando a qualidade de vida da 
população e o desenvolvimento regional. 
Além disso, melhoram a capacitação da 
mão de obra e impedem o êxodo das 
pessoas mais qualificadas para outras 
regiões. Ademais, complementa-se com 
o acréscimo de recursos da União, para 
o desenvolvimento regional. As IES 
são um dos pilares no desenvolvimento 
da cidadania e democracia, têm a 
competência de qualificar pessoas para 
interferirem, de modo a transformar a 
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sociedade e o meio em que vivem. 
O desenvolvimento além de 

compreender a produção, trabalho, 
técnica, envolve o contexto social do 
ambiente de produção, renda pessoal, 
gratificação em exercer suas liberdades 
sociais e coletivas. Entende-se que o 
desenvolvimento é a única maneira de 
humanizar a vida da população. 

O desenvolvimento econômico 
regional estabelece incremento à 
capacidade de competir a nível global, 
revertendo para a população mais 
investimentos e com isso melhor 
remuneração impactando diretamente 
no desenvolvimento regional e 
consequentemente a nível nacional, 
melhorando os índices de avaliação 
ambientais, culturais, sociais, humanos 
e econômicos. Portanto, é indissociável 
desenvolvimento humano e conceito de 
Desenvolvimento Humano e Sustentável.

No contexto da discussão 
sobre desenvolvimento regional e IES, 
é necessário notabilizar o papel dos 
professores, que não têm somente o 
papel de transmitir conhecimentos, 
mas também de ensinar a aprender e 
ensinar a ser. Para adquirir, desenvolver 
e aprimorar suas competências 
profissionais, no exercício da docência, 
constatamos que há de ter muita 
dedicação, e esforços voltados para um 
objetivo e soluções de adversidades.

Em dezembro de 2019, surgiu 
uma virose, com transmissão horizontal 
direta, que atinge principalmente vias 
áreas superiores, com alto grau de 
morbimortalidade, que rapidamente se 
disseminou para o mundo todo, tendo 

se tornado em um curto período numa 
pandemia. Em virtude dessa situação 
imprevista, foram adotadas medidas 
para diminuir a disseminação do vírus, 
de modo urgente. Com a implementação 
dessas medidas austeras, para 
tentar diminuir o contágio, as aulas 
presenciais foram suspensas, por tempo 
indeterminado, motivando as IES a criar 
formas de ensino que causassem menor 
prejuízo aos seus alunos. Foi criado 
Ensino Remoto Emergencial (ERE), que 
diferentemente das aulas presenciais, 
usa meios digitais de interação entre 
professores e alunos, e diferente do 
ensino a distância, uma modalidade já 
existente, que foi instituída em tempo 
hábil para suprir as demandas, não de 
modo frenético como ERE. 

Com essa nova modalidade de 
ensino, supomos que surgiram novas 
adversidades, como por exemplo: a falta 
de suporte psicológico a professores; 
a baixa qualidade no ensino remoto, 
pois não havia demanda para seu 
desenvolvimento nos cursos presenciais; 
a sobrecarga de trabalho atribuído aos 
professores, que, inesperadamente, 
tiveram que se reinventar e adquirir 
novas ferramentas pedagógicas.

O ser humano é um 
ser biopsicossocial. Assim, as 
medidas adotadas, para tentar 
conter a disseminação do vírus têm 
consequências tanto sociais, físicas, 
psicológicas, econômicas e até mesmo 
políticas, gerando grande ansiedade 
e estresse. Os riscos psicossociais no 
trabalho são difíceis de mensurar. Temos 
a concepção que qualidade de vida no 
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trabalho está relacionado à renda e às 
recompensas salarias, mas também 
compreende o sentimento de bem-
estar pessoal, o autocontrole do ponto 
de vista de humor e ansiedade, hábitos 
alimentares equilibrados, a atividade 
física regular, a prevenção com a saúde 
e a manutenção de relacionamentos 
interpessoais. 

Essa mudança de método de 
ensino, e sua implementação de forma 
súbita, sem um período de transição, 
para adaptação a essa nova realidade 
pode trazer consequências para alunos, 
professores e funcionários das IES.  
Levando-se em conta que a qualidade 
de vida influencia diretamente as 
atividades laborais, e que podemos 
inferir qualidade de vista analisando 
determinadas situações da vida diária. 
Nesse contexto pretendemos com essa 
pesquisa responder à seguinte questão: 
A pandemia provocada pelo Covid-19 
impactou a qualidade de vida dos 
docentes de ensino superior?

Diante da problematização, o 
objetivo geral do estudo é identificar 
quais os impactos biopsicossociais e as 
perspectivas causadas pela pandemia 
do Covid-19 e como eles podem afetar 
a qualidade de vida dos professores 
universitários e suas perspectivas. Para 
cumprir o objetivo geral, apresentam 
se os objetivos específicos: identificar 
o perfil dos docentes que tinham mais 
habilidade com meios virtuais e se 
isso interferiu na qualidade de vida dos 
mesmos; identificar o perfil dos docentes 
que mais se sentiram perturbados; 
identificar o aspecto da vida que sofreu 

maior mudança, fazendo relação com 
dados demográficos; identificar as 
expectativas futuras com relação às 
atividades; identificar as expectativas 
futuras com relação aos relacionamentos; 
relatar os aspectos positivos e negativos 
da pandemia para a profissão.

Nas IES, dentro da área de 
abrangência de Franca (SP) e região, 
ainda não existem, no momento da 
elaboração deste projeto, dados clínicos, 
psicossociais e epidemiológicos sobre o 
impacto da pandemia na qualidade de 
vida dos professores universitários. Co-
mo versado anteriormente, educação 
de nível superior influencia diretamente 
o processo de desenvolvimento 
econômico, cultural e social dos 
países e, principalmente, das regiões, 
e os docentes são atores de imensa 
relevância para as IES, na formação 
de empreendedores e profissionais. 
Sendo norteado por essas premissas, foi 
planejado este estudo.

O presente estudo foi elaborado 
em 6 sessões. A primeira corresponde 
a introdução onde é apresentada a 
problemática em geral a ser pesquisada. 
A segunda se refere ao referencial 
teórico, onde são apresentadas as 
bases teóricas e autores de maior 
relevância para o desenvolvimento do 
projeto de pesquisa. A terceira se reporta 
aos procedimentos metodológicos, que 
tem por objetivo fazer uma explanação 
sintética sobre: tipo e natureza de 
pesquisa, método de pesquisa, universo 
de pesquisa, população alvo e sujeitos de 
pesquisa, técnicas de coleta de dados, 
instrumento(s) de coleta de dados, 
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procedimentos de coleta e, finalmente, 
procedimentos de análise dos dados. A 
quarta constitui os resultados parciais/
finais, que no presente momento, se refere 
às expectativas com relação a coleta de 
dados. E a quinta que corresponde as 
considerações parciais/finais, que serão 
apresentadas as reflexões possíveis 
até o momento. A sexta compreende as 
referências bibliográficas.

2.  Referencial Teórico

As instituições de ensino 
superior (IES) têm o caráter de propagar 
conhecimento, formar e capacitar 
pessoas, desenvolver pesquisas e novos 
conhecimentos, promovendo discussões 
entre vários setores com o objetivo 
de melhorar a qualidade de produção 
regional, com isso melhorar a qualidade 
de vida da população. O processo de 
inovação como pesquisa impulsiona 
as interações universidade indústria 
governo através do desenvolvimento 
socioeconômico respaldado pelo 
conhecimento, gerando inovação e 
empreendedorismo A esse novo modelo 
dá-se a denominação de Hélice Tríplice. 
(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).

A presença das IESs impulsiona 
o espaço urbano, exerce o poder de 
atração sobre o espaço regional e 
aprofunda as interações espaciais 
e territoriais. Gerando diferenciação 
socioespacial e consequentemente 
a capacidade de empreendedorismo 
(GOMES, 2019).

Viabilizam a identificação de 
novos interesses de capital internacional, 

criando oportunidades de negócios. 
Com isso aumentará o retorno social de 
recursos da União para o desenvolvimento 
regional, além de atrair investidores 
particulares, aumento a capacidade da 
região de competitividade econômica 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018).

A educação é considerada um 
bem público, necessária para a formação 
das democracias contemporâneas, 
sendo a formação no ensino superior 
capacita os indivíduos para modificar 
a sociedade e o meio em que vivem. 
(MORETTO; FIOREZE, 2019).

As IES são elementos cruciais 
para esse desenvolvimento, pois 
investem na engrenagem essencial 
para esse processo, o ser humano. O 
desenvolvimento regional no contexto 
macrorregional, fortifica a capacidade 
de competir a nível global gerando 
novos investimentos e com isso mais 
desenvolvimento e melhor remuneração 
da população, impactando diretamente 
no desenvolvimento regional e 
consequentemente a nível nacional 
(CARIO; LEMOS; BITTENCOURT, 
2016). 

O desenvolvimento econômico e 
regional de um país conduz a um aumento 
das liberdades políticas, econômicas 
e sociais, impulsionando o potencial 
para serem criativas e produtoras. O 
empreendedorismo voltado para a 
inovação tem a capacidade de gerar 
empregos, crescimento econômico, 
tem efeito positivo no desenvolvimento 
humano (BALLESTA; ROSALES; 
TORRES, 2020).

O desenvolvimento repercute 
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na capacidade de realização das 
necessidades elementares da 
população, as liberdades individuais e 
coletivas; a realização dos propósitos 
utilizando os recursos disponíveis; 
para tanto devemos ter uma política de 
desenvolvimento. Entendemos que é 
a única maneira de humanizar a vida 
da população, promovendo respostas 
diferentes a projetos que visam a 
modificação da coletividade humana 
(MOURÃO; VERIANO, 2011).

O desenvolvimento é pautado 
pelo crescimento das liberdades das 
pessoas, sendo que depende do 
crescimento do PNB (produto nacional 
bruto), aumento das rendas pessoais, 
industrialização, avanço tecnológico e 
modernização social, além das estruturas 
sociais disponíveis, como serviços 
de educação e saúde, bem como os 
direitos civis, como a participação em 
atividades públicas. Para que ocorra 
desenvolvimento há necessidade do 
aumento da liberdade das pessoas e da 
livre condição de agente das pessoas. 
(SEN, 2015).

Desenvolvimento regional 
abarca também a melhoria na qualidade 
de vida devemos considerar fatores 
ambientais, culturais, sociais, humanos 
e econômicos, com isso melhorando 
as formas de produção, em todos 
os seus aspectos, tanto humano, 
social e sustentável, impulsionará o 
desenvolvimento regional. Valorizando 
as relações sociais, estratégias de 
otimização da produção e planejamento 
de ações, que consequentemente levam 
a transformações ambientais, sociais 

e econômicas (AGUIAR et al, 2020). O 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) possibilitou 
nova perspectiva ao processo de 
desenvolvimento, instituindo uma nova 
forma de agrupar as necessidades 
ambientais e sociais às ambições 
desenvolvimentistas da comunidade 
internacional (VELASCO JÚNIOR; 
NEVES, 2019).

Dentro da discussão sobre 
desenvolvimento regional e IES temos 
que notabilizar o papel dos professores, 
que não tem só o papel de transmitir 
conhecimentos, mas também de 
ensinar a aprender e ensinar a ser. Para 
adquirir, desenvolver e aprimorar suas 
competências profissionais constatamos 
que há de ter muita dedicação, e 
esforços voltados para um objetivo e 
soluções de adversidades dentro do 
ambiente universitário e das situações 
imponderáveis do mundo (RISTOFF; 
SEVEGNANI, 2006).

Com o surgimento, em 
dezembro de 2019, na China, de casos 
de pneumonia, antes nunca descrita, 
que rapidamente disseminaram para 
todo o mundo, sendo identificado o vírus 
causador da doença, que ficou conhecido 
como Sars-Cov-2 ou popularmente 
Covid-19. Em pouco tempo, no dia 
30 de janeiro de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a qualificou 
como Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional – ESPII (ou 
Public Health Emergency of International 
Concern - PHEIC). (MARQUES; 
SILVEIRA; PIMENTA, 2020). 

No Brasil foi anunciada dia 
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3 de fevereiro de 2020, a declaração 
Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional causada por 
infecção humana pelo Sars-Cov-2 ou 
popularmente Covid-19; notificada pelo 
Ministério da Saúde, através Portaria 
nº 188. Com o objetivo de viabilizar 
uma maior eficiência para que o país 
planejasse as medidas de enfrentamento 
da pandemia, apesar de à época não 
ter ainda nenhum registro de caso 
confirmado. Mas a partir do primeiro 
caso, a taxa de contaminação cresceu 
exponencialmente, levando as entidades 
responsáveis há impor medidas mais 
austeras para tentar diminuir o contágio 
(OLIVEIRA; LUCAS; IQUIAPAZA, 2020).

Com a implementação das 
medidas de restrição clássicas e austeras 
de saúde pública, houve um cancelamento 
das aulas presenciais pelo Ministério 
da Educação, de forma inesperada e 
imediata, não proporcionando tempo 
hábil para se criar planos de intervenção 
alternativos, as mudanças se deram de 
maneira simultânea aos acontecimentos. 
Além disso, houve o agravante do não 
retorno quando esperado das atividades 
presenciais, pois inicialmente as 
projeções indicavam que as medidas 
de contingência se estenderiam por 2 a 
3 meses, e na realidade se estenderam 
por mais que o dobro do tempo (KHATIB, 
2020). 

Nesse contexto foi criado o 
Ensino Remoto Emergencial (ERE) 
com o objetivo de limitar os prejuízos 
pedagógicos e não oferecer riscos à 
saúde pública, garantindo a manutenção 
de uma educação em nível superior de 

qualidade e segura. No Brasil como já 
havia um parecer de 2009 do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) (GUSSO et 
al, 2020) por conta da epidemia do H1N1, 
após cerca de um mês da declaração 
de pandemia de Covid-19, foi criado o 
Comitê Operativo de Emergência do 
Ministério da Educação (COEMEC), 
que determinou portarias e medidas 
provisórias as quais autorizavam a 
substituição de aulas presenciais por 
aulas em meios digitais. Devido a essa 
nova realidade houve a necessidade de 
desenvolvimento de novas maneiras de 
ensino e foram criados contratempos, 
como por exemplo, a sobrecarga de 
trabalho atribuído aos professores, 
que do dia para noite tiveram que se 
reinventar e adquirir novas ferramentas 
pedagógicas, a essa nova modalidade 
de ensino foi dado nome de foi cha-
mado de Ensino Remoto Emergencial 
(GUSSO et al, 2020). (SOUZA et al, 
2021) (KHATIB, 2020).

Diferentemente da modalidade 
criada com a pandemia, a modalidade 
de Educação a Distância (EaD), que 
está cada vez mais frequente, já era uma 
realidade antes da pandemia, podendo 
existir tanto na forma exclusivamente 
online, como na forma híbrida, na 
forma síncrona e/ou assíncrona. Essa 
modalidade demanda o planejamento e 
o uso de estratégias de gerenciamento 
específicas, que incluem uma estrutura 
que forneça a seus usuários informação 
adequada e em tempo oportuno; suporte 
técnico aos professores e estudantes. 
(GUSSO et al, 2020). Já a forma 
presencial da educação que era vigente 



97

RAMICELI, D.; PIRES, D. F. Os impactos biopsicossociais causados pela pandemia nos 
professores universitários. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 
2021. 91-101p.; 344p.

nos cursos habituais, em todos os níveis 
desde a pré escola até a pós graduação, 
onde professores e alunos se encontram 
presencialmente no mesmo local e 
mesma hora, em outras palavras era o 
ensino convencional.

O ser humano é um ser 
biopsicossocial, é indissociável, sua 
saúde biológica do cenário ambiental, 
psicossocial em que vive. Assim, 
essas medidas adotadas para tentar 
conter a disseminação do vírus têm 
consequências tanto sociais, físicas, 
psicológicas, econômicas e até mesmo 
políticas, gerando grande ansiedade e 
estresse (CAVA, et. al., 2005). Há uma 
transferência para a sua atividade laboral, 
das suas vivências adquiridas durante a 
vida, que interferem nas suas atitudes, 
expectativas e modos de comportamento 
concomitantes. (CAMAÇARO, 2010).

Quando falamos em qualidade 
de vida no trabalho, devemos considerar 
os riscos psicossociais como os fatos 
que os favorecerem e até chegam a 
desencadear estresse, enfermidade 
física e mental nos trabalhadores; sendo 
esses muito difíceis de mensurar. Sendo 
seus parâmetros subjetivos, como a 
sensação de bem-estar pessoal, controle 
da ansiedade, a alimentação equilibrada, 
a atividade física de forma habitual, a 
prevenção com a saúde e o cultivo de 
relacionamentos interpessoais também 
(PEREIRA et al, 2020) (ALMEIDA; 
GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

Temos a perspectiva que 
qualidade de vida no trabalho está 
relacionada a: renda e recompensas 
salariais justas e que proporcionam 

ao trabalhador viver com dignidade; 
satisfação com o trabalho executado, 
bem como condições de trabalho 
que gerem um risco admissível de 
insalubridade de acordo com a atividade 
profissional; vida pessoal e emocional 
satisfatória; autoestima apropriada; além 
de se sentir respeitado e valorizado 
profissionalmente, num ambiente que 
favoreça expectativas de progresso 
na carreira; tudo isso visando manter 
o equilíbrio entre atividade laboral 
,recreação e repouso (BOM SUCESSO, 
1998). 

3.  Procedimentos Metodológicos

Este trabalho foi iniciado 
fazendo-se levantamento bibliográfico 
a partir de pesquisa em bibliotecas e 
sites das instituições de ensino superior, 
periódicos nacionais e internacionais, 
como também em livros que abordam o 
tema e que possam trazer importantes 
contribuições ao trabalho. 

Trata-se de uma 
pesquisa prospectiva, transversal, 
qualiquantitativa, aplicada, exploratória 
descritiva e explicativa, aplicando 
procedimentos bibliográficos e 
questionário online aos participantes 
da pesquisa. Métodos utilizados: 
comparativo e estatístico. Terá o tipo 
de abordagem do compreensivismo.  
(DESLANDES; CRUZ NETO; GOMES; 
MINAYO, 1994). 

Utilizando-se da observação 
direta extensiva, com a aplicação de 
questionário aos docentes de uma 
IES em Franca-SP. O questionário foi 
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elaborado tendo como referências: a 
escala de depressão de Hamilton, escala 
de ansiedade de Beck, instrumento de 
avaliação de qualidade de vida da OMS 
(WHOQOL) (FLECK; LEAL; LOUZADA; 
XAVIER; CHACHAMOVICH; VIEIRA; 
SANTOS; PINZON, 1999), além de um 
questionário semiestruturado, em que 
serão abordados sintomas conversivos, 
além do aspecto social, correlacionando-
os com os abalizadores da qualidade de 
vida. Este foi implementado no Google 
Forms e distribuído aos docentes em 
formato online, e contendo o TCLE para 
consentimento dos docentes.  

Serão incluídos na pesquisa 
todos os docentes da instituição que 
voluntariamente concordarem em 
responder ao questionário, tendo 
consentido com a assinatura do TCLE, 
por via digital.

Os dados coletados serão 
analisados de forma qualiquantitativa, 
usando gráficos, tabelas e fazendo-
se a interpretação das informações. 
O presente estudo, por ser um estudo 
analítico, observacional, transversal, 
investigativo e não interferir na rotina 
laboral da instituição envolvida, não 
necessita de recursos financeiros para 
sua realização.

4.  Resultados Parcial/Final

No momento da realização 
desse resumo, estamos retornando as 
nossas atividades presenciais, após um 
período maior que 1 ano e 6 meses de 
atividades remotas para quase todas as 
profissões.  

O projeto obteve autorização 
junto ao reitor da IES e a aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Instituição junto à Plataforma Brasil, 
requisitos para iniciar a pesquisa 
de campo. O questionário já foi 
implementado, por intermédio do RH da 
instituição.

Estando dentro dos prazos 
previstos, delimitados no cronograma da 
pesquisa, para a coleta das informações 
contidas no questionário a ser respondido 
pelos docentes. O questionário já foi 
implementado, estando a coleta de 
dados em andamento.

5.  Considerações Parcial/Final

Com esse estudo espera-se 
construir uma visão mais aprofundada 
dos problemas causados pela 
pandemia nos docentes universitários, 
a repercussão nas suas expectativas, 
para que com esse conhecimento, 
em estudos posteriores, possamos 
criar novas formas de intervenção, de 
modo a melhorar a qualidade de vida 
dos docentes, sua produtividade e sua 
influência para sua qualidade de vida.
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Resumo
Com o objetivo de compreender como a questão 
do racismo é trabalhada em uma escola pública, 
está sendo realizada uma pesquisa etnográfica 
com observação participante e entrevistas com 
professores, alunos e gestor. 
Palavras-Chave: Racismo; Educação; 
Desenvolvimento como liberdade. 

como atuam com a demanda étnicoracial 
no dia a dia escolar, assim como fomentar 
ações favoráveis ao desenvolvimento de 
relações igualitárias e com aceitação da 
diversidade como valor positivo. Este 
trabalho justifica-se devido a alterações 
e acréscimos nas políticas públicas que 
visaram a valorização da cultura negra 
e do negro na formação da sociedade 
nacional, como a Lei n° 10.639 que 
tornou obrigatório o ensino da história e 
da cultura africana e afrobrasileira e o Pa-
recer do CNE/CP 03/2004 que aprovou 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações ÉtnicoRaciais 
e para o Ensino de História e Cultura 
AfroBrasileira e Africana. Dessa forma, 
se faz necessário compreender como 
as escolas estão atuando em relação a 
temática étnico racial e se este trabalho 
tem tido efeitos positivos para a vida dos 
estudantes negros, além de contribuir 

Abstract
In order to understand how the issue of racism 
is dealt with in a public school, an ethnographic 
research is being carried out with participant 
observation and interviews with teachers, 
students and administrators. 
Keywords: Racism; Education; Development 
as freedom. 

1. Introdução

Considerando que o racismo 
estrutural impacta significativamente 
o desenvolvimento brasileiro e a 
escolarização de crianças e adolescentes 
negros, a literatura especializada ressalta 
que a educação formal tem oferecido 
oportunidades diferentes de acesso e 
tratamento, condicionando esse grupo 
ao fracasso escolar e ao impedimento 
da construção de identidades positivas 
sobre si e seu grupo racial, além das 
unidades de ensino contribuírem para a 
perpetuação da discriminação racial, a 
partir do silenciamento e da naturalização 
da violência e de relações desiguais. 
Nesse contexto, a atual pesquisa tem 
como objetivo identificar quais são as 
ações de uma escola estadual para 
a implementação da educação das 
relações étnicoraciais e compreender 
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com os estudos sobre desenvolvimento. 
Assim, o objetivo geral desta investigação 
é identificar quais são as ações de uma 
escola de uma cidade do interior paulista 
para a implementação da educação das 
relações étnicosraciais e compreender 
como atuam com a demanda étnico racial. 
Em relação aos objetivos específicos, a 
pesquisa pretende: Verificar os projetos 
e documentos referentes a Educação 
das relações étnicosraciais na escola 
selecionada;

Averiguar com os professores 
de 3 áreas distintas como eles têm 
trabalhado com a temática, sendo 1 
professor de Literatura, 1 professor de 
História Brasileiras e 1 professor de 
Educação Artística; 

 Identificar a compreensão do 
gestor sobre essa temática e como ela 
tem sido desenvolvida em sua unidade 
escolar;

Compreender como os 
estudantes negros se sentem e se 
percebem no espaço escolar e se os 
conteúdos da Educação das relações 
étnicosraciais os tem alcançado 
positivamente.

2. Referencial Teórico

De acordo com Silva, Nelson e 
Silva (2018), as atuais discussões sobre 
desenvolvimento estão ocorrendo em 
instituições governamentais, organismos 
multilaterais, na sociedade civil e no debate 
acadêmico. Afirma se que os discursos 
sobre esse tema são permeados pelas 
diferentes formas de compreender a 
orientação de desenvolvimento desejada 

por cada governo nacional, e estes são 
influenciados por órgãos internacionais. 

Desde a década de 70 têm sido 
incorporados elementos qualitativos 
no conceito de desenvolvimento, o 
que contrapõe a ideia anterior de 
que desenvolvimento é sinônimo de 
crescimento econômico. Sobre isso, 
Celso Furtado (2002) esclarece que a 
teoria de Desenvolvimento Econômico 
surgiu a partir do século XVIII, juntamente 
com o conceito de evolução, pertencente 
ao campo das ciências da natureza, e a 
noção de progresso, de raízes religiosas. 
Os homens justificavam a necessidade 
de melhores condições de vida, mas 
para obtêlas, as ações meritórias 
deveriam assumir um caráter de 
sacrifícios, os quais seriam empregados 
no presente para recompensas futuras. 
Com a justificativa do sacrifício, a 
dominação social foi legitimada, assim 
como a viabilização da acumulação de 
riquezas e aumento da produtividade, 
culminando no benefício de minorias, 
e estas passaram a exercer o poder 
de acordo com interesses particulares 
de sua classe. Em contrapartida, após 
um período intenso de crescimento 
econômico e industrialização, se 
solidificaram as percepções do aumento 
da degradação ambiental, desgaste 
de fontes não renováveis de energia, 
elevada concentração de renda, 
falência de projetos nacionais, além 
da evidência direta de que o intenso 
crescimento econômico não gerou 
adições na qualidade de vida geral da 
população, tornando evidente repensar 
o termo desenvolvimento em âmbito 
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internacional, o que também culmina 
em como o desenvolvimento e o bem 
estar das populações serão medidos, 
ensejando a superação de avaliações 
embasadas em indicadores econômicos 
e materiais (SILVA, NELSON e SILVA, 
2018).

Com a percepção mundial 
de desigualdade no Desenvolvimento 
para uma extensa diversidade 
populacional, em 1986, na Assembleia 
Geral das Nações Unidas, foi 
adotada a Declaração do Direito ao 
Desenvolvimento. Esse documento 
reconhece que o desenvolvimento é um 
processo econômico, social, cultural e 
político abrangente, sendo necessária a 
realização da cooperação internacional 
para resolver questões de caráter 
humanitário e promover o respeito 
aos Direitos Humanos e às liberdades 
fundamentais para todos os povos, sem 
distinção por critérios raciais, sexistas, 
religiosos, políticos ou de outra natureza 
nacional ou social. A Declaração adiciona 
que a pessoa humana é o sujeito 
central do desenvolvimento, portanto, 
deveria participar ativamente do direito 
a este desenvolvimento, tornando-se 
beneficiária do processo. E no que tange 
ao papel do Estado, é de seu dever a 
promoção constante do bem-estar de 
toda população, o que ocorre por meio do 
estabelecimento de condições nacionais 
e internacionais favoráveis ao pleno 
desenvolvimento individual e coletivo, 
além de eliminar os obstáculos a este 
processo, os quais são resultantes da 
falha de observância dos direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Nesse contexto, as reformas econômicas 
e sociais objetivam à erradicação de 
todas as formas de injustiças sociais, 
envolvendo a igualdade de oportunidade 
no acesso a recursos básicos, saúde, 
educação, habitação, emprego e 
distribuição equitativa de renda.

Mesmo com os avanços no 
conceito de desenvolvimento, Silvia, 
Nelson e Silvia (2018) pontuam que a 
visão hegemônica de desenvolvimento 
permanece atrelada ao crescimento 
econômico. Especificamente sobre 
o Brasil, Furtado (2004) analisa que 
o país apresenta o caso de mau 
desenvolvimento, reforçando que não 
houve correspondência entre crescimento 
econômico e desenvolvimento. 
Neste país, nas décadas de 50 e 60, 
a participação do investimento no 
produto interno brasileiro atingiu níveis 
significativos devido à industrialização 
intensa, proporcionando acumulação, 
particularmente, nos setores de 
transportes e energia. O autor acrescenta 
que nesses anos e nos decênios 
seguintes, os salários reais da maior 
parte da população não refletiram este 
crescimento econômico, evidenciando 
que investimento em recursos, mesmo 
em uma sociedade democrática, não é 
condição suficiente para oferecer melhor 
futuro a população. Portanto, faz-se 
necessário um projeto social que priorize 
as condições de vida da população e para 
tal, a orientação de desenvolvimento 
teria que permitir, principalmente, o 
acesso a formas sociais mais aptas 
a estimular a criatividade humana e 
responder aos anseios coletivos. Esse 
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projeto social, para Furtado (2002), 
depende de investimento na educação 
brasileira, pois esta interfere no tempo, 
fomentando melhoras na qualidade do 
fator humano e possibilidades ampliadas 
para o desenvolvimento como um todo. 
Esse investimento é o mais significativo 
quando a prioridade não é só crescimento, 
mas um desenvolvimento verdadeiro. 

A orientação de um 
desenvolvimento verdadeiro se vincula 
a liberdade como central para esse 
processo, como demonstrado por 
Amartya Sen na obra Desenvolvimento 
como Liberdade, sendo sua 1º edição 
publicada em 1999. Sen nasceu na Índia, 
em Santiniketan, atual Bangladesh, em 
1933 e desde 1998 é reitor do Trinity 
College, da Universidade de Cambridge, 
onde realizou seu doutoramento em 
economia e em 1959 recebeu seu Ph.D. 
Em 1998, o autor foi laureado com o 
prêmio Nobel de Economia devido aos 
seus estudos sobre pobreza, os quais 
mostraram como e por que a pobreza 
e a fome não são necessariamente 
eliminadas por períodos de crescimento 
econômico e aumento de renda, 
contribuindo assim, com a Economia do 
bem estar. A relevância de seu trabalho 
tem influenciado análises e programas 
da Organização das Nações Unidas e 
do Banco Mundial, o que o levou, desde 
1990, sua participação na elaboração do 
Relatório de Desenvolvimento Humano, 
além de ser um dos criadores do índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) e de 
seu novo cálculo, publicado em 1999 e 
adotado pela ONU por considera-lo como 
um indicador mais sofisticado e preciso 

que outras referências que objetivam 
averiguar as condições de vida, além do 
Produto Interno Bruto (PIB). Ademais, 
Amartya Sen é um dos fundadores 
do Instituto Mundial de Pesquisa em 
Economia e Desenvolvimento (WIDER) 
e catedrático da Universidade de Harvard 
(SEN, 2010; SEN, 2017).

O autor (2010) apresenta duas 
razões para a colocação da liberdade 
como central ao desenvolvimento, 
sendo a primeira de base avaliatória, 
a qual averigua o aumento das 
liberdades das pessoas e a segunda 
razão é a da eficácia, e esta sinaliza 
que a realização do desenvolvimento 
depende inteiramente da livre condição 
de agente das pessoas. Partindo deste 
fundamento, ele afirma que a condição 
de agente livre e sustentável é o motor 
do desenvolvimento, já que aquilo que 
as pessoas conseguem positivamente 
realizar é influenciado por oportunidades 
econômicas, sociais e políticas, além 
de condições que habilitem as pessoas, 
como boa saúde, educação básica, 
incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas. 
Com essa orientação, evidencia-se 
que a teoria de Desenvolvimento como 
Liberdade se polariza com visões 
econômicas tradicionais, as quais 
identificam desenvolvimento como 
sinônimo de crescimento, como aumento 
do Produto Nacional Bruto (PNB), 
rendas das pessoas, industrialização 
e avanço tecnológico. Ressalta se que 
o crescimento do PNB e das rendas 
individuais, assim como modernizações 
sociais, industriais e tecnológicas, não 
estão sendo desvalorizados dentro dessa 
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concepção, mas são identificados como 
um meio de expandir liberdades que 
possam ser desfrutadas por membros 
da sociedade. 

À vista disto, Sen (2010) declara 
que desenvolvimento é um processo 
de expansão das liberdades reais, o 
que exige a remoção das principais 
fontes de privação de liberdade, as 
quais restringem ou negligenciam a 
participação na vida social, política e 
econômica de um grande número de 
pessoas. Portanto, mediante a liberdade 
para participar da escolha social e 
da tomada de decisões públicas, as 
pessoas, na condição de agentes livres, 
influenciarão os dispositivos institucionais 
que lhes proporcionam oportunidades, e 
estas interrelações contribuem para o 
desenvolvimento, incluindo o econômico. 
Nesse contexto, o autor supracitado, 
se refere a liberdade como processos 
que permitem a liberdade de ações e 
decisões e também de oportunidades 
reais que as pessoas possuem, 
considerando circunstâncias pessoais 
e sociais. Inversamente, as privações 
poderão ocorrer em razão de processos 
insuficientes ou de oportunidades 
inadequadas que as pessoas têm para 
realizar o que gostariam. 

Seguindo a concepção de 
Desenvolvimento como Liberdade, 
afirma-se que as liberdades são os fins 
primordiais e os meios principais do 
desenvolvimento. Isto posto, destaca 
se, respectivamente, o papel constitutivo 
e o papel instrumental da liberdade no 
desenvolvimento. O papel constitutivo 
está vinculado ao valor das liberdades 

substantivas no enriquecimento da vida 
humana. E o papel instrumental refere se 
ao modo como diferentes tipos de direitos, 
legislações e oportunidades favorecem 
a promoção do desenvolvimento. Nesta 
orientação de desenvolvimento, os 
indivíduos, com liberdades substantivas, 
são capazes de agir e ocasionar 
mudanças, percebendo se como um 
membro público e participante das ações 
do desenvolvimento, e assim, realizações 
passam a ser julgadas de acordo com 
valores e objetivos próprios, mesmo em 
ocasiões de avaliações externas, e este 
é um aspecto importante da condição de 
agente. 

Também com uma visão mais 
qualitativa do Desenvolvimento, o 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD, 2020), agência 
líder responsável pelo Desenvolvimento 
Humano a nível global declara, desde 
o ano de 1990, que o desenvolvimento 
humano é um processo que visa a 
ampliar as possibilidades oferecidas às 
pessoas. Contudo, o comprometimento 
com a liberdade individual e com 
a expansão das capacidades e 
oportunidades das pessoas, como 
compreendida no Desenvolvimento 
como Liberdade não precisa ocorrer, 
exclusivamente, por meio de ações do 
Estado. É necessário o envolvimento 
de uma variedade de instituições, 
como organizações políticas e sociais, 
instituições não governamentais, mídia 
e outros meios de comunicação (SEN, 
2010), desde que o compromisso de 
desenvolvimento seja mais humanitário, 
como postulado pela Declaração ao 
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Direito de Desenvolvimento (1986) e 
que abranja um “querer coletivo”, o 
qual se interessa por democratização, 
coresponsabilização e desmantelamento 
de forças conservadoras, dominantes 
e opostas  ao  movimento de 
reconhecimento da identidades 
nacionais.

Para Brandão (2014), este 
movimento significa maior valorização e 
respeito diante as diferenças espaciais 
do Brasil, já que o país é constituído 
por diversidades produtivas, sociais 
e culturais, as quais ainda não foram 
apreendidas no sentido positivo pelo 
Estado, pelas Políticas Públicas e 
pelo próprio povo brasileiro, o que 
impediu historicamente estratégias 
de desenvolvimento significativas de 
igualdade e com respeito a diferença, 
o que culminaria  no  desmonte  
de  estruturas urbanas pobres, 
patrimonialistas e predatórias, que 
tornaram as cidades legítimos agentes 
de reprodução de desigualdade. 

Para o economista indiano 
Amartya Sen (2010), a expansão 
da educação básica melhora, 
consideravelmente, a qualidade do 
debate público, pois este dispositivo 
social é crucial para a formação e 
o aproveitamento das capacidades 
humanas, influenciando na expansão de 
liberdades individuais. Segundo Delors 
(2012), diante uma concepção ampliada 
de desenvolvimento, a educação para o 
século XXI deve ser encarada não apenas 
como um meio de desenvolvimento, mas 
como um dos elementos constitutivos 
e uma das finalidades essenciais deste 

processo, agregando todos os indivíduos 
e sua diversidade, sem discriminação de 
qualquer natureza e com a superação de 
concepções utilitaristas, originadas do 
raciocínio capitalista e reproduzidas nos 
dispositivos sociais. O autor afirma como 
condição indispensável o oferecimento 
de um tipo de ensino que se adapte 
às circunstâncias locais e que esteja 
em busca de um desenvolvimento 
endógeno e com respeito aos recursos 
locais e sustentáveis. Em contrapartida, 
um obstáculo para a meta de Educação 
para todos são os processos de inclusão 
injusta e exclusão, estabelecidos ao redor 
do mundo e refletidos nas diferentes 
escalas: internacional, nacional, regional 
e local. 

As unidades de ensino são 
visualizadas com a expectativa de 
criar espaços em que as crianças 
aprendam a viver juntas e com a gradual 
consciência de sua responsabilidade 
na coletividade (DELORS, 2012), mas 
com a orientação do desenvolvimento 
embasada na comercialização de todas 
as dimensões da vida, com povos 
reduzidos ao papel de consumidores, 
com valores que não são originários da 
cultura local e ainda, com a progressiva 
penetração dos valores capitalistas nos 
interstícios sociais (FURTADO, 2002), 
os dispositivos sociais, como as escolas, 
se direcionaram para reproduzir e 
materializar as determinações formais da 
vida social, as quais foram estruturadas 
de acordo com o desenvolvimento 
da nação (SILVIO ALMEIDA, 2020). 
Silvio Almeida (2020) ressalta que, 
especificamente no Brasil, os projetos 
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nacionais de desenvolvimento estiveram 
intrinsecamente ligados ao racismo 
estrutural. O crescimento econômico, 
a industrialização e o aumento de 
produção sem distribuição de renda 
exigiu a supressão da democracia, da 
cidadania e a ocultação de conflitos 
sociais, incluindo os raciais, e nesse 
cenário, o Brasil expressou sua 
modernização conservadora. Assim, 
contrapondo se a ideia de que o racismo 
é reflexo de estruturas de dominação 
arcaicas, que podem ser superadas 
com a modernização, pontua se que a 
própria modernização é racista, pois 
foi fruto de processos desiguais de 
distribuição de renda e bem-estar para 
a população, com maior privação para 
a população negra. Nesse sentido, as 
discussões sobre questões raciais são 
essenciais para o combate ao racismo 
e para a promoção de uma educação 
democrática e inclusiva. Rojas (2013) 
demonstra que a educação formal tem 
oferecido oportunidades diferentes de 
acesso e, quando a barreira de acesso é 
interrompida, há menores possibilidades 
de alunos negros se sentirem acolhidos, 
aceitos e respeitados, condicionando 
esse grupo ao fracasso, a submissão e 
ao medo. O fato de o racismo ser negado 
ou silenciado no interior das escolas faz 
com que se sustente os diferentes lugares 
sociais atribuídos sob o critério de cor, 
assim como impede que crianças negras 
construam uma identidade positiva 
sobre si e seu grupo racial, enquanto 
que as crianças brancas cristalizam os 
sentimentos de superioridade em relação 
aos pares e naturalizam a reprodução de 

relações desiguais.
Especificamente sobre a 

inclusão de crianças negras, a filósofa 
Djamila Ribeiro (2019) pontua que o 
mundo apresentado na escola se refere 
apenas aos brancos, e com isso, as 
culturas europeias são vistas como 
superiores e por conseguinte, um ideal a 
ser seguido. Dessa forma, a perpetuação 
da discriminação racial se alia com a 
ausência de reflexões sobre o tema, 
tornando a violência racial no sistema de 
ensino naturalizado. Para contribuir com 
as novas gerações e com e promoção de 
ações antirraciais, a filósofa sugere que 
atitudes simples já podem ser realizadas 
nos contextos escolar e familiar, como a 
apresentação de livros com personagens 
negros e a garantia da aplicação da 
Lei n. 10639/2003, que alterou a Lei 
Diretrizes e Bases da Educação para 
incluir a obrigatoriedade do ensino 
da história africana e afro brasileira. 
Djamila Ribeiro adiciona que o ensino 
que valoriza as várias existências e que 
referencie positivamente a população 
negra contribui para a construção de 
outras subjetividades, rompendo com 
visões hierarquizadas que diminuem ou 
excluem elementos sociais e históricos 
da cultura negra. 

No ano de 2003, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), Lei nº 9.394/96 foi alterada, o que 
tornou obrigatório o ensino da história 
e da cultura africana e afro brasileira, 
sendo decretada a Lei n° 10.639 
(MEC, SECADI, 2013). A partir desta 
alteração, o conteúdo programático dos 
estabelecimentos de ensino fundamental 
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e médio devem incluir o estudo da 
História da África e dos Africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a 
contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinentes à 
História do Brasil, sendo estes mesmos 
conteúdos ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, principalmente 
nas áreas de Educação Artística e de 
Literatura e História Brasileiras (BRASIL, 
2021). Em março de 2004, O Parecer do 
CNE/CP 03/2004, aprovou as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Étnico Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro 
Brasileira e Africana, e a Resolução CNE/
CP 01/2004, aprovada em junho de 2004, 
detalhou os direitos e as obrigações dos 
entes federados com a implementação da 
Lei. Assim, afirma-se que há um conjunto 
de dispositivos legais favorecedores de 
uma política educacional direcionada 
para a afirmação da diversidade cultural 
e da concretização da educação das 
relações étnico-raciais nas escolas 
(MEC, SECADI, 2012).  

Na expectativa de fomentar 
escolas antirracistas, concorda se com a 
filósofa americana Martha C. Nussbaum 
(2019), que as crianças devem ser 
estimuladas e aprimoradas em sua 
capacidade de perceber o mundo através 
do olhar de outra pessoa, incluindo 
compreender suas emoções, anseios 
e desejos, assim como necessitam ter 
acesso a história de diferentes grupos 
sociais, suas conquistas e contribuições 
para o mundo, fomentando a curiosidade 

respeitosa e a participação na resolução 
de problemas comuns, e com isso, 
no  percurso de formação humana, 
estes cidadãos se reconhecerão como 
membros de uma nação heterogênea e 
de um mundo ainda mais heterogêneo, 
aperfeiçoando a consciência de 
como as ações influenciam o 
mundo e outras pessoas. A filósofa, 
durante a década de 80 colaborou 
intensamente com o economista 
Sen em projetos que circundavam a 
temática de Desenvolvimento, e como 
consequência, os autores apresentaram 
uma abordagem inovadora sobre a 
temática do desenvolvimento baseada 
na expansão das capacidades humanas 
como condição básica de liberdade e de 
justiça. Diante os estudos e experiências 
da autora nos Estados Unidos e na 
índia, e com influência do pensamento 
de Amartya Sen, a filósofa defende a 
elevada importância da relação entre 
as capacidades, as humanidades e as 
artes para a formação plena de uma 
cidadania democrática. Na proposta da 
autora para uma educação democrática 
e inclusiva, é imprescindível, em  um  
primeiro  momento, a diferenciação 
entre uma educação voltada para o 
lucro e uma educação voltada  para  
a cidadania. Diante desta exposição 
teórica, este trabalho se propõe a 
se aproximar das múltiplas vozes de 
crianças e adolescentes, que de acordo 
com Sarmento (2015) falam com o 
corpo, movimento e com os desenhos 
que elaboram. Para tal, parte se da 
concepção de Martha Nussbaum (2019) 
sobre a importância das artes e das 
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humanidades e do Desenvolvimento 
como Liberdade, de Amartya Sen 
(2010), com a finalidade de promover 
ações inclusivas e antirraciais no espaço 
escolar, como proposto também por 
Djamila Ribeiro (2020). Assim, as ações 
libertadoras, inclusivas e antirraciais 
são compreendidas como necessárias 
para o enfrentamento da desigualdade 
de acesso e tratamento de diversas 
crianças neste contexto.

3. Procedimentos Metodológicos

A metodologia selecionada foi 
a qualitativa, sendo elegido o estudo de 
caso etnográfico, que possibilita adentar 
no contexto educacional e se aproximar 
dos atores sociais, identificando 
situações cotidianas e a dinâmica como 
um todo. Os instrumentos de coleta serão 
observação participante com produção 
de diário de campo e entrevistas 
semiestruturadas. A pesquisa deverá 
ocorrer em 1 escola pública estadual 
que oferte o ensino regular. De acordo 
com o Plano Nacional de Implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico 
Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro brasileira e Africana de 
2013, os conteúdos referentes à História 
e Cultura Afro Brasileira devem ser 
ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, mas em especial nas áreas 
de Educação Artística, de Literatura 
e História Brasileiras. Por isso, esta 
pesquisa selecionará como participantes 
1 professor de História brasileira, 1 de 
Educação Artística e 1 de Literatura 

na unidade de ensino. Também será 
entrevistado 1 membro da gestão escolar 
e 1 aluno regularmente matriculado 
nos anos finais do ensino fundamental, 
ciclo que contempla do 6º ao 9º ano. O 
aluno será escolhido de acordo com as 
informações coletadas na observação 
participante. Os registros de observação 
participante serão realizados de acordo 
com os preceitos da Etnografia da prática 
escolar de André (2020), e juntamente 
com as transcrições das entrevistas 
estruturadas na íntegra, a coleta passará 
por Análise de Conteúdo, segundo os 
moldes propostos por Minayo (2007).

4. Resultados Parciais

A educação básica deve se 
atentar para práticas excessivamente 
seletivas que impulsionam a evasão 
escolar e as privações consequentes 
para os cidadãos. O comitê de ética em 
pesquisa, através da Plataforma Brasil, 
aprovou o projeto em junho de 2021. 
A observação participante, a produção 
do diário de campo, as entrevistas com 
professores e com o membro da gestão 
escolar já foram realizadas. Pretende 
se realizar a última etapa da coleta de 
dados, que envolve a entrevista com 
um aluno informante, de acordo com os 
preceitos da etnografia, com o objetivo 
de compreender a sua percepção das 
situações cotidianas e as informações 
que esse aluno possui sobre o racismo, 
tendo em vista que a partir da Lei 
10639/03, toda a comunidade escolar 
deve ter acesso ao conhecimento desta 
temática. Até o momento da investigação, 
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nota se a manutenção e a reprodução 
da estrutura social racista nessa escola, 
por meio de ações indicadoras da 
naturalização da discriminação racial. 
Além disso, observase o baixo nível 
de implementação da Lei nº 10.639 na 
unidade de ensino investigada, sendo 
possível afirmar pouco conhecimento 
sobre as políticas educacionais 
antirracistas, discursos reforçadores do 
mito da democracia racial e currículo 
escolar embasado exclusivamente 
em valores e atitudes eurocêntricos. 
O conhecimento sobre os dispositivos 
legais, a descolonização do sistema 
de ensino e a formação de professores 
antirracistas são aspectos iniciais na 
formação de agentes, seja alunos, 
professores e gestores.

5.  Considerações Parciais

Há 17 anos a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional 
(LDB), Lei nº 9.394/96 foi alterada, 
o que tornou obrigatório o ensino da 
história e da cultura africana e afro 
brasileira, sendo decretada a Lei n° 
10.639. Depois de 10 anos da Lei nº 
10.639/03, foi lançada a 2º edição do 
Plano Nacional de Implementação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura 
Afro Brasileira e Africana, juntamente 
com o Parecer CNE/CP n° 03/2004 e a 
Resolução CNE/CP n° 01/2004, com o 
objetivo de contribuir com os educadores 
de todo o país para que estes se tornem 
os principais agentes na plena efetivação 

da Lei n° 10.639/03. Assim, afirma se 
que há dispositivos legais e altamente 
qualificados para a implementação de 
ações antirracistas na educação básica. 
Contudo, nota se que o racismo estrutural 
alterou as suas formas de expressão e 
ação ao longo da história brasileira, mas 
com o intuito de perpetuar o preconceito, 
a discrimação, as diversas privações, 
inclusões injustas e as exclusões. 
Ressaltase a importancia da participação 
social e do investimento na área da 
educação para o desenvolvimento 
de projetos nacionais que visem a 
qualidade de vida da população, tendo 
como aspectos centrais a diginidade e a 
liberdade da vida humana.
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Resumo
Este estudo desenvolverá uma pesquisa 
ação para verificar os efeitos de intervenções 
sistêmicas com cavalos na implantação de 
currículos de medicina, apoiando a implantação 
de uma política pública.
Palavras-Chave: Política Pública, 
Educação Médica, Terapia Assistida por 
cavalos.

paradigma cartesiano para o paradigma 
sistêmico, com a consequente mudança 
de modelo mental dos elementos que 
compõem a organização, perguntase 
se as mesmas têm efeitos na formação 
de estudantes e na implantação de 
currículos de medicina.

Com o tema “Processo de 
implantação das diretrizes curriculares 
nacionais de graduação em medicina e 
o apoio das intervenções sistêmicas com 
cavalos na formação dos estudantes”, 
este estudo tem por objetivo geral 
verificar os efeitos de intervenções 
sistêmicas com cavalos na formação 
de estudantes e na implantação de 
currículos de medicina, sendo os 
objetivos específicos, a) Descrever a 
organização de um curso de Medicina; 

Abstract
This study will develop an action research to 
verify the effects of systemic interventions 
with horses in the implementation of medical 
curricula, supporting the implementation of 
public policies.
Keywords: Public Policy, Medical Education, 
Equine assisted Therapy. 

1. Introdução

Nos últimos 20 anos as políticas 
públicas de educação e saúde no Brasil 
impuseram à formação em Medicina uma 
revolução curricular e pedagógica que 
ainda hoje demanda às IES com cursos 
de Medicina mudanças substanciais 
em seus projetos político pedagógicos 
com vistas a torná los mais integrados e 
sistêmicos. Tais mudanças, por sua vez, 
demandam mudança no modelo mental 
de discentes, docentes e dirigentes, o 
que não é tarefa fácil de se obter com 
técnicas ancoradas no paradigma 
cartesiano.

Neste sentido, estimando que 
as intervenções sistêmicas com cavalos 
podem facilitar a ultrapassagem do 
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b) Identificar dificuldades que os atores 
sociais enfrentam no processo formativo 
em Medicina; c) Realizar vivência de 
Intervenção sistêmica com cavalos; 
e d) Mapear efeitos percebidos pós-
intervenção.

Este estudo justifica se porque 
efetivar plenamente as Diretrizes 
Curriculares Nacionais de Graduação 
em Medicina demanda mudança de 
paradigma, ou de modelo mental dos 
atores envolvidos, o que não se alcança 
com capacitações exclusivamente 
voltadas ao cognitivo. São necessárias 
vivências interativas que tirem do óbvio 
e propiciem a libertação do raciocínio 
fragmentado, em direção a uma visão 
sistêmica. Isso exige das IES inovação 
de processos internos, pois inovar, mais 
do que atender a uma lei, gera vantagem 
competitiva a médio e longo prazo. 
Neste projeto, pretende se explorar as 
intervenções sistêmicas com cavalos 
como uma ferramenta útil para deflagrar 
as reflexões que permitam esse 
deslocamento paradigmático.

2.  Referencial Teórico

O Século XXI emerge no 
seio da revolução digital, impondo ao 
mundo uma transição paradigmática 
com profundas implicações sobre a 
sociedade, demandando atenção dos 
formuladores de políticas públicas e dos 
gestores das organizações (SENGE, 
1990; LEÃO, 1999).

No Brasil, a formulação de 
políticas públicas está, tradicionalmente, 
a cargo dos governos, que desenham 

e formulam  estratégias de ação 
nas diversas áreas da sociedade, 
desdobrando as em planos, programas 
e projetos que, muitas vezes, serão 
concretizadas pela ação efetiva de 
instituições que não participaram de 
sua idealização, mas recebem a ordem 
compulsória de implementá-las (SOUZA, 
2006; MENDES et al., 2010).

A influência do movimento 
de transição paradigmática sobre as 
políticas públicas de educação já se 
fazia sentir desde fins do Século XX 
(GUERRA, 2019; LEÃO, 1999), e foi 
intensificada a partir de 2020 com a 
pandemia do coronavírus, obrigando 
instituições de ensino – gestores, 
docentes e discentes – a superarem as 
dificuldades e adaptarem suas diversas 
atividades do modo presencial para o 
modo remoto, o que sem dúvida exigiu 
mudança de atitude e visão do processo 
educacional (FERREIRA; SUGAHARI; 
BRANCHI, 2021; PASINI; CARVALHO; 
ALMEIDA, 2020).

Para além das mudanças pela 
pandemia, as Instituições de Ensino 
Superior (IES) com curso em Medicina já 
lidavam com a necessidade de mudança 
no currículo e modelo pedagógico do 
curso desde o ano 2001, quando a 
formulação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Graduação em Medicina 
(DCN’s) impôs às IES com cursos de 
Medicina mudanças em seus projetos 
político pedagógicos com vistas a 
torná-los mais integrados e sistêmicos, 
e assim capazes de formar médicos 
generalistas e humanistas, com perfil 
profissional voltado aos cuidados 
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integrais do ser humano (CESARIO; 
CESARIO; SANTOS, 2019). Desde 
2001, com reforço em 2014, os cursos 
de Medicina passam a ser obrigados a 
ter currículo baseado em competências, 
utilizando tecnologias ativas de ensino 
aprendizagem e forte articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 
2014). Tais transformações representam 
um desafio para as IES, pois demandam 
mudança de visão de mundo e, 
consequentemente, de atitude dos 
atores sociais que compõem o curso. 
Percebe se, portanto, a necessidade de 
mudanças não só dentro da sala de aula, 
mas na gestão do curso e da instituição. 
Tal necessidade esbarra no paradigma 
dominante, aqui entendido como 
"princípios supralógicos da organização 
do pensamento", ou "pressupostos 
implícitos que configuram a visão de 
mundo que todo mundo tem" (ESTEVES, 
2013).

Nossas visões de mundo e de nós 
mesmos não conservam registros 
de suas origens. (...) Daí que 
tenhamos tantos e renomados 
“pontos cegos” cognitivos, que não 
vejamos que não vemos, que não 
percebamos que ignoramos. Só 
quando alguma interação nos tira 
do óbvio – por exemplo, ao sermos 
transportados a um meio cultural 
diferente – e nos permitimos 
refletir – é que nos damos conta 
da imensa quantidade de relações 
que tomamos como garantidas 
(MATURANA E VARELA, 1983, 
citado por ESTEVES, 2013).

Como pano de fundo de 
toda essa discussão, o pensamento 
sistêmico se sobressai, não só como o 

novo paradigma da ciência (ESTEVES, 
2001), mas como abordagem prática de 
olhar para o quadro geral, no lugar do 
problema individual (SENGE, 1990).

Para Senge (1990), “um sistema 
é um todo percebido cujos elementos 
mantem-se juntos porque afetam 
continuamente uns aos outros, ao longo 
do tempo, e atuam para um propósito 
comum”. O sistema pode ser uma 
família, uma organização empresarial ou 
um curso dentro de uma organização. 
Em que pese a disseminação das ideias 
de Senge (1990) no meio empresarial, e 
de Esteves (2001) no meio acadêmico, 
já há algumas décadas, transformações 
efetivas são difíceis de acontecer porque 
demandam uma mudança de modelo 
mental que não é fácil de ser alcançada. 
A mesma dificuldade observa-se nos 
cursos médicos (CESARIO, CESARIO, 
SANTOS, 2019).

2.1 Intervenções Sistêmicas com 
Cavalos

Os cavalos são seres que 
existem há 65 milhões de anos, muito 
mais tempo que os humanos. Na natureza 
são presas, ao invés de predadores, o 
que os faz estarem sempre alertas, em 
conexão com o meio. São treinadores 
potentes porque vêem o mundo como 
um todo, têm capacidade de vivenciar o 
mundo, nós mesmos e nosso sistema de 
forma autêntica, sem responder às defi-
nições analíticas dos problemas, mas 
apontando sinais em um sistema sob 
pressão (KNAAPEN, 2016).

As intervenções terapêuticas 
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assistidas por animais são diversas e 
estão em emergência no mundo, com 
evidências de sua utilização nas áreas de 
saúde e educação (MANDRÁ et al, 2019). 
O modelo EAGALA (Equine Assisted 
Growth and Learning Association) de 
Psicoterapia assistida por cavalos 
é uma modalidade de tratamento 
emergente nascida nos Estados Unidos, 
com benefícios terapêuticos para 
disordens traumáticas resistentes à 
terapias convencionais (BUCK; BEAN; 
de MARCO, 2017; BOYD, 2013). 
Utilizados com estudantes de medicina 
na Universidade Central da Flórida, 
ajudaram a diminuir índices de depressão 
e stress entre estudantes (CHAKALES, 
LOCKLEAR; WHARTON, 2020). Os 
cavalos também têm sido usados 
para desenvolvimento de liderança 
(CHAPPELL, 2014), mostrando se 
cofacilitadores dinâmicos que oferecem 
aos participantes oportunidades de 
engajamento e coerência interna entre 
o que dizem e o que fazem, como 
líderes (GEHRKE, 2009); e para o 
desenvolvimento de habilidades de 
comunicação, melhorando a relação 
médico paciente (GARLAND, 2015; 
BLAKENEY, 2014; STEAKLEY, 2011).

As modalidades terapêuticas 
com cavalos ditas "sistêmicas" 
aplicam os princípios sistematizados 
por Bert Hellinger nas Constelações 
familiares, por Gunthard Weber nas 
Constelações organizacionais e por 
Marianne FrankeGricksch na Educação 
Sistêmica (BRAGA, 2019). Trata-se 
de uma modalidade recente, ainda 
com carência de publicações, que 

vem se desenvolvendo a passos 
largos, com atendimentos individuais 
e grupais em diversos pontos do 
país. O autor deste projeto é um 
dos criadores da técnica, terapeuta 
experiente e disseminador da prática, 
sendo o idealizador e responsável pelo 
Programa Internacional de Constelação 
Sistêmica com Cavalos (PIITEC) - 
que apresentou as diferentes práticas 
terapêuticas que utilizam cavalos para 
promover a saúde e desenvolvimento de 
pessoas, destacando as semelhanças, 
diferenças, benefícios e indicações de 
cada abordagem -; e a Formação em 
Intervenções Sistêmicas com Cavalos 
(FISC), que visa preparar terapeutas 
para atuarem como facilitadores nas 
Intervenções Sistêmicas com Cavalos e 
já teve duas temporadas. 

Um tema e diversas 
experiências pelo mundo. A utilização 
de cavalos com fins terapêuticos já 
chega nas universidades, aos hospitais, 
sessões terapêuticas, instituições 
que trabalham com saúde, escolas, 
dentre outros, sempre promovendo 
melhorias significativas nas pessoas 
e nos ambientes, sejam profissionais, 
familiares ou sociais. Com relação ao 
autoconhecimento, desenvolvimento 
pessoal e à psicologia é perceptível as 
mudanças no indivíduo, destacando 
se: mudanças comportamentais, 
sentimentais, afetivas, sociais e de 
qualidade de vida e de saúde (Dados 
não publicados do autor).
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3.  Procedimentos Metodológicos

Pesquisa de natureza qualitativa 
e exploratória, utilizando se da pesquisa 
ação como espinha dorsal do processo 
investigativo.

A abordagem qualitativa tem 
foco subjetivo, facilita compreender 
o comportamento do ator social 
pesquisado, suas particularidades, 
experiências individuais, entre outros 
aspectos (MINAYO, 2000).

A pesquisa ação é uma técnica 
que caracteriza-se pela participação 
ativa e intencional dos pesquisados no 
processo de investigação, orientados 
à pesquisa e à ação, num processo 
cíclico e reflexivo, a fim de desencadear 
uma mudança em um sistema (NUNES; 
INFANTE, 1996; GRANJA, s/d). 
Cada ciclo decorre em algumas fases 
consecutivas, que se iniciam com um 
levantamento inicial do sistema a ser 
trabalhado, seguido de análise crítica/
coleta de dados, intervenção, análise dos 
dados, feedback com implementação e 
avaliação.

[...] a     pesquisa ação é 
caracterizada  como  um  tipo  
de  pesquisa  social  com  base  
empírica,  concebida  e  realizada  
em  estreita  associação com uma 
ação ou com a resolução de um 
problema  coletivo  no  qual  os  
pesquisadores  e  os  participantes,  
representativos  da  situação  e/ou  
do  problema,  estão  envolvidos  
de  forma  cooperativa  e  
participativa. [...] visa fornecer aos 
pesquisadores e grupos sociais os 
meios de se tornarem capazes de 
responder  com  maior  eficiência  
aos  problemas  da  situação em 
que vivem, em particular sob a 

forma de estratégias de ação 
transformadora e, ainda, facilitar 
a busca de soluções face aos 
problemas para os quais os   
procedimentos   convencionais   
têm   contribuído   pouco 
(KOERICH et al., 2017).

No caso desta proposta de 
pesquisa, pretende-se criar um cenário 
com a utilização de intervenções 
sistêmicas fenomenológicas baseadas 
nas Constelações Sistêmicas 
Organizacionais sistematizadas pelo 
psiquiatra e psicoterapeuta alemão 
Gunthard Weber (SILVA; BRAGA, 2019; 
SANTOS, 2019). Uma vantagem das 
constelações sistêmicas é ser uma 
técnica de abordagem terapêutica rápida, 
com efeitos prolongados. A Constelação 
Sistêmica Organizacional caracteriza-
se como um método de diagnóstico de 
motivações inconscientes, ao trazer à 
tona padrões e informações implícitas 
que podem ser a chave para deflagrar 
harmonia no sistema e trazer melhores 
resultados à Organização. Além dos 
participantes, provenientes  do sistema 
em pauta   neste caso, o curso de Medicina  
o cenário se desenrola com a ajuda de 
representantes de elementos do sistema 
e de um ou mais terapeutas habilitados. 
Nesta pesquisa, os representantes 
serão cavalos, que atuarão de forma 
livre, espontânea e autônoma; e o 
terapeuta será o próprio pesquisador, 
que poderá estar acompanhado de outro 
terapeuta para auxílio quanto ao rigor 
metodológico, sempre cumprindo as leis 
do não julgamento e da imparcialidade 
da Fenomenologia. 

A pesquisa qualitativa é 
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orientada para a exploração e descoberta 
do que é novo. Nela, as decisões sobre 
a amostragem devem ser tomadas 
durante a coleta de dados, à medida 
que a interpretação dos dados vai 
direcionando para novas necessidades 
(FLICK, 2013, pag. 63). Neste sentido, 
a amostra deste grupo será composta 
por docentes e discentes envolvidos em 
cursos de Medicina; a amostra será por 
conveniência, escolhida pela técnica 
de bola de neve, entre estudantes e 
professores de medicina que residam em 
Franca, independente da instituição onde 
desenvolvam sua atividade. O contato do 
pesquisador com os participantes poderá 
acontecer uma ou mais vezes, de forma 
individual ou em exercícios grupais, 
conforme a interpretação simultânea dos 
dados vá direcionando. 

Respeitando as etapas da 
pesquisa ação, a coleta de dados dos 
participantes será feita em três diferentes 
momentos: a) breve entrevista inicial, 
minutos antes da intervenção em si; b) 
por meio de observações sistemáticas 
diretas da intervenção; e c) entrevistas 
individuais posteriores, cerca de 30 dias 
após a intervenção. Cada experiência 
será gravada, filmada e registrada em 
diário de campo. As entrevistas serão 
do tipo semi dirigida aberta, em que o 
pesquisador faz uma pergunta inicial 
e deixa que o participante direcione 
livremente a resposta, tendo ambos 
momentos alternados para direcionar, 
se for o caso (TURATO, 2003). O 
conjunto de observações será analisado 
sequencialmente às coletas, por meio da 
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011); 

as etapas de reflexão crítica e feedback, 
bem como avaliação da necessidade de 
um novo ciclo de intervenções, serão 
feitas com os participantes, de acordo 
com o método de pesquisa ação.

Entrevista inicial e intervenção 
com cavalos ocorrerão no mesmo dia, 
de forma presencial, no espaço EK de 
Desenvolvimento, a 8 quilômetros de 
Franca/SP, espaço que possui uma 
infraestrutura adequada para ocorrer 
intervenção sistêmica com cavalos. 
Além dos participantes, também estarão 
presentes o pesquisador participante, 
que irá atuar como facilitador das 
intervenções sistêmicas com cavalos, e 
mais um ou dois membros da equipe do 
facilitador para auxílio na atividade. Já a 
entrevista pós intervenção acontecerá 
de forma online, cerca de 30 dias após 
a intervenção.

Todas vivências serão filmadas 
e gravadas, bem como as entrevistas, 
mediante autorização dos participantes, 
podendo utilizar algumas imagens para 
melhor entendimento das manifestações 
dos fenômenos e seu conteúdo transcrito, 
para análise de conteúdo, de acordo com 
a técnica proposta por Bardin (2011).

De acordo com as disposições 
da Resolução 466/12, do Ministério da 
Saúde sobre pesquisas envolvendo seres 
humanos, os seguintes cuidados serão 
tomados: pesquisador se colocará como 
responsável pela integridade e bem-estar 
dos participantes da pesquisa e obterá 
o consentimento livre e esclarecido 
de todos os participantes antes do 
início da coleta de dados, tratando-os 
sempre com dignidade, respeitando 



119

EVANGELISTA, E. K. C.; CESÁRIO, R. R. O apoio das intervenções sistêmicas com cavalos na 
implantação das diretrizes curriculares nacionais de graduação em medicina. In: Pires, D. F. 
(Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 113-121p.; 344p.

os em sua autonomia e defendendo 
os em sua vulnerabilidade, e tomando 
todos os cuidados relativos à prevenção 
da Covid-19. Ele também ponderará 
sobre os riscos e benefícios do estudo, 
garantindo que os danos previsíveis 
sejam evitados, observando sempre a 
relevância social da pesquisa em termos 
dos benefícios e vantagens para a 
sociedade. Ainda, aos participantes serão 
assegurados os benefícios resultantes 
do projeto. A pesquisa também contará 
com apreciação da Comissão de Ética 
no Uso de Animais.

4.  Resultados Esperados

Com o desenvolvimento das 
intervenções sistemas com cavalos com 
tais atores da formação em medicina 
esperase despertar a consciência da 
importância do auto conhecimento e da 
humanização, tanto na formação em 
medicina como no papel de cada ator 
na sua atividade profissional, bem como 
mudanças significativas no modelo 
mental dos participantes, no contexto nos 
comportamentos e emoções, em direção 
a uma ultrapassagem paradigmática 
que facilite a implantação plena e 
revolucionária do currículo e do modelo 
pedagógico pretendido pelas políticas 
públicas em saúde e educação no Brasil.

5.  Considerações Finais

Este estudo aguarda parecer 
das comissões de ética em pesquisa 
com seres humanos e com animais, para 
iniciar a fase de coleta de dados, tendo 

previsão de início para os próximos dois 
meses e finalização em cerca de 10 
meses.
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Resumo
A interferência do poder judiciário na 
implantação e efetivação do benefício 
asistencial LOAS/BPC por ineficiência dos 
demais poderes Estatais. Qual a importância 
dessa interferência para sua efetivação e 
desenvolvimento regional?.  
Palavras-Chave: BPC (Benefício 
de Progressão Continuada), efetivação, 
desenvolvimento regional, poder judiciário.

proporcionando o ativismo marcado pela 
maior participação dos juízes na criação 
do direito, em oposição ao passivismo 
judicial, que era uma das características 
do juiz boca da lei e pela aplicação 
mecanicista do ordenamento.  

Em consequência da 
necessidade do ativismo judicial o Poder 
Judiciário elevou o padrão de interação 
com os Poderes Executivo e Legislativo, 
passando a não ser mais um simples 
coadjuvante, mas sim participante ativo 
na formulação de políticas públicas e 
na condução do processo democrático 
brasileiro. 

Dessa forma, fica evidente 
que o ativismo judicial aplicado 
especificamente no âmbito da seguridade 

Abstract
The interference of the judiciary in the 
implementation and execution of the LOAS/
BPC assistance benefit due to the inefficiency 
of the other State powers. What is the 
importance of this interference for its execution 
and regional development?.
Keywords: BPC (Continued Progression 
Benefit), implementation, regional development, 
judiciary

1. Introdução

A presente pesquisa visa 
demonstrar à relevância do poder 
judiciário na efetivação das políticas 
públicas especificamente na concretude 
do Benefício Assistencial – Lei Orgânica 
da Assistência Social – Benefício de 
Progressão Continuada (LOAS/BPC). 

Fenômeno que se costuma 
intitular como ativismo judicial e seus 
limites, especificamente no que toca a 
seguridade social, que sofreu grande 
aumento nos últimos anos. Além de 
demonstrar que a partir da promulgação 
da Constituição Federal de 1988, o 
Poder Judiciário assumiu o posto de 
vedete na estrutura dos poderes estatais, 



123

FIGUEIREDO, E. G.; FILHO, H. B. Qual a importância do ativismo judicial na condução das 
políticas públicas e do desenvolvimento regional no que se refere à efetivação do loas/bpc. In: 
Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 122-128p.; 344p. 

social (assistência social – BPC/LOAS), 
revelou o direito fundamental social 
típico, apresentando maior abertura 
para complementação legislativa, além 
do fato de fomentar mecanismos em 
que busquem a efetivação dos direitos 
fundamentais, na sua integralidade, por 
qualquer dos Poderes da República. 

2. Do ativismo Judicial

O ativismo judicial, ora 
efetivando a aplicação da lei posta, ora 
sufragando o ordenamento jurídico, 
com base nos princípios constitucionais, 
mostra-se um importante mecanismo 
de desenvolvimento social, no que toca 
à efetivação da assistência social. A 
saber, sem contrariar a tendência de 
judicialização das políticas públicas, o 
BPC/LOAS também tem sido alvo de 
diversas lides judiciais, e antes mesmo 
de sua regulamentação, já era matéria 
do Poder Judiciário, tendo suas normas 
questionadas.

A identificação dessa realidade 
constituiu o problema analisado nesta 
pesquisa, que tem como objeto de 
estudo o fenômeno da judicialização das 
políticas públicas no Brasil, materializado 
na concessão do BPC/LOAS por via 
judicial e pela influência exercida pelo 
Judiciário por meio das ações civis 
públicas (ACP) e outros instrumentos 
processuais no decurso deste benefício. 

Diante de tal quadro, o ativismo 
judicial, exerce função de correção da 
efetivação das políticas públicas uma 
vez que na visão do poder judiciário, 
mais especificamente do STF (Supremo 

Tribunal Federal), com base nos 
mandamentos constitucionais, o critério 
a ser adotado é o da renda “per capita” 
de no máximo ½ salário mínimo, o 
que amplia a efetivação deste direito 
fundamental. 

Portanto, para o desenvolvimento 
social, que é o desiderato precípuo 
das políticas públicas, há de haver a 
intervenção cada vez maior do poder 
judiciário (ativismo judicial), para a 
efetivação dos direitos sociais, mais 
especificamente a concessão do LOAS/
BPC, aos menos favorecidos. Uma vez 
que a atual gestão da coisa pública por 
parte dos Poderes Legislativo e Executivo 
não são efetivos e, pior, descumprem os 
mandamentos constitucionais no que 
toca aos direitos fundamentais. Nesse 
cenário que o ativismo judicial, embora 
não seja sua função típica (gestão das 
políticas públicas), vem corrigindo as 
irregularidades dos demais poderes. 

Em decorrencia do exposto 
busca-se analisar a problemática e 
avaliar o que já vem sendo feito para que 
o minimize até que se consiga chegar ao 
novel mais próximo do cumprimento dos 
mandamentos constitucionais, por meio 
do ativismo judicial na efetivação dos das 
políticas públicas e consequentemente o 
desenvolvimento social. 

Na prática, no dia a dia dos 
cidadãos verifica-se a ineficácia dos 
responsáveis pela gestão das políticas 
públicas que tem como um dos objetivos 
o desenvolvimento social. Pode-se dizer 
que o ativismo judicial caracteriza-se 
pelas decisões judiciais que impõem 
obrigações ao administrador, sem, 
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todavia, haver a previsão legal expressa.
Assim, decorre da nova 

hermenêutica constitucional na 
interpretação dos princípios e das 
cláusulas abertas o que vem despertando, 
por alguns, pesadas críticas ao Poder 
Judiciário, em uma clara sinalização 
negativa á sua prática, por importarem, 
na desnaturação da atividade típica do 
Poder Judiciário, em detrimento dos 
demais poderes. 

Portanto, existe um problema 
grave que inviabiliza o desenvolvimento 
social, isto é, a atual gestão das políticas 
públicas, pelos poderes políticos 
democráticos, não estão cumprindo 
seu dever social, pois, o direito social 
(BPC/LOAS) que é um instrumento de 
desenvolvimento social, somente está 
sendo efetivamente garantido por meio 
da judicialização de tal política público. 

            
3. Da Judicialização das Políticas 
Públicas

Outro mecanismo atualmente 
utilizado para sanar o problema proposto 
é a judicialização das políticas públicas no 
Brasil que ganhou espaço no debate das 
Ciências Políticas nas últimas décadas, 
dada à relevância e expressividade 
do fenômeno, de modo geral pode ser 
considerado como a atuação por parte 
do Poder Judiciário por meio de ações 
que interferem no curso das políticas 
públicas, o que em tese seriam atribuições 
próprias dos poderes Legislativo o e 
Executivo para que se consiga equalizar 
o desenvolvimento social, tendo em vista 
que, as famigeradas políticas públicas 

não estão cumprindo sua função de 
desenvolvimento social sem a inter-
ferência do poder judiciário na concessão 
de benefícios assistenciais.

Dentre os objetivos da 
assistência social no Brasil nos termos 
do artigo 203, V, da Constituição Federal, 
a obrigatoriedade do Poder Público 
assegurar a percepção de benefícios 
de um salário mínimo aos portadores de 
deficiência e aos idosos que comprovem 
não possuir meios de prover sua própria 
manutenção ou de tê-la provia por sua 
família. Nessa linha o legislador cumpriu 
seu intento, com a edição da Lei 8.742/93, 
intitulada de Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) no artigo 20 da Lei.

Note-se que o legislador 
determinou, em um dispositivo inalterado 
desde o advento da referida lei, uma clara 
definição de critério de miserabilidade, 
com caráter objetivo e quantitativo, a 
fim de permitir a concessão do benefício 
assistencial ali previsto. 

Neste diapasão, pretende-
se a desnudar a importância do 
benefício assistencial (BPC/LOAS), 
para o desenvolvimento social de 
determinada camada da sociedade e em 
consequência disso o ativismo judicial 
busca a implementação efetiva das 
políticas públicas que são relegadas, em 
muitos casos, para o segundo plano. 

Diante de tal premissa que 
a Assistência Social prevista na 
Constituição de 1988 e regulamentada 
pela Lei Orgânica de Assistência Social 
(Loas) inaugurou no país uma nova 
maneira de ver a pobreza, os deficientes 
e os idosos. Eles deixam de ser alvo 
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exclusivo de caridade, voluntarismo, 
paternalismo e clientelismo políticos 
para tornar se dever do Estado. Embora 
já houvesse algumas ações estatais 
fragmentadas, é nesse momento que 
eles passam a ser matéria de políticas 
públicas. 

Evidentemente a publicação 
de uma lei não garante a ruptura com 
os antigos modelos. Contudo, sua 
previsão legal foi fundamental para o 
reconhecimento de que a situação de 
vulnerabilidade pessoal e social não são 
frutos da incompetência individual ou do 
azar, mas consequência da dinâmica da 
sociedade.

Sendo assim, as entrevistas 
e pesquisas de campo com os 
destinatários da assistência social que 
vivenciam a situação no dia-a-dia, além 
das autoridades que buscam fomentar 
a melhor implementação das políticas 
públicas para o desenvolvimento social, 
mais especificamente no campo da 
assistência social, dentre outros, trará 
uma visão mais acertada sobre a real 
situação da assistência social com e 
sem a participação do Poder Judiciário.

Portanto, afere-se que é 
necessária a interferência do poder 
judiciário para a implantação e efetivação 
dos direitos sociais, que as políticas 
públicas vez ou outra deixam de dar o 
tratamento adequado, ora por falta de 
gestão pública, ora por falta de estratégia 
social. Mais especificamente no que toca 
ao Benefício de Progressão Continuado 
(LOAS), que indubitavelmente é um 
instrumento de desenvolvimento 
social, que por decisões equivocadas 

dos poderes públicos acabam 
por negligenciar os setores mais 
necessitados da sociedade. 

Situação essa que pela 
judicialização das políticas públicas 
são parcialmente corrigidos pela 
interferência do poder judiciário, na 
busca da efetivação dos mandamentos 
constitucionais, corrigindo no caso 
concreto a imperícia, quiçá negligência, 
dos demais poderes constitucionais na 
condução das políticas públicas, que 
indubitavelmente são instrumentos 
essenciais para o desenvolvimento 
social

4. Referencial Teórico
       
O presente estudo busca dentre 

várias correntes teóricas e documentais 
sobre o tema desnudar as bases que 
fundamentam a pesquisa respondendo 
à pergunta inicial. 

        Por ainda estar em construção, 
busca-se embasar em autores que 
aborda os temas com relevância acerca 
do ativismo judicial, judicialização das 
políticas públicas e assistenciais. Dentre 
os principais Hutzler (2018), Pereira 
(2010), dentre outros. 

Em um primeiro momento 
verifica-se várias correntes que tentam 
afastar o ativismo judicial na gestão de 
políticas públicas alegando que por não 
se tratar de um poder eleito pela vontade 
popular, não lhe cabe a gestão da coisa 
pública. 

Por outro, lado corrente de 
pensadores mais atualizada e em 
consonância com as disposições 
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constitucionais defendem a participação 
efetiva do poder judiciário na gestão 
de políticas públicas sob o prisma de 
direito social. Além de embasarem 
suas afirmações nas disposições 
constitucionais relacionadas ao assunto. 

Nessa esteira, verifica-se que a 
judicalização de políticas públicas é um 
fenômeno complexo e possui diferentes 
dimensões. Ou seja, é a transferência 
de decisão dos Poderes Executivos e 
Legislativos para o Poder Judiciário, que 
tradicionalmente o Congresso Nacional 
e Poder Executivo são os responsáveis 
por tais decisões. 

Segundo Hutzler (2018), a 
primeira grande causa da judicialização 
foi a redemocratização do país, que teve 
como ponto culminante a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, 
passando o Poder Judiciário ser um 
verdadeiro Poder Político capaz de fazer 
valer a Constituição e as leis, inclusive 
em confronto com os outros poderes, e 
não apenas um setor técnico.

Continua Hutzler (2018) a 
segunda causa foi a constitucionalização 
abrangente, que trouxe para a 
Constituição inúmeras matérias que 
antes eram deixadas para o processo 
político majoritário e para a legislação 
ordinária.  

Completa Hutzler (2018) a 
terceira e última causa da judicialização, a 
ser examinada aqui é o sistema brasileiro 
de controle de constitucionalidade, um 
dos mais abrangentes do mundo. 

Com base nas concepções 
apresentadas verifica-se que a dicotomia 
da importância do ativismo judicial nas 

políticas públicas permeia documentos 
legais e constitucionais. 

Partindo da análise de 
documentos essenciais como a Lei 
8.742/93, intitulada de Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) cujo artigo 20 
dispõe:

Artigo 20. O benefício de 
prestação continuada é a garantia de 
um salário mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta 
e cinco) anos ou mais que comprovem 
não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por 
sua família. 

P. 3° considera-se incapaz de 
prover a manutenção a pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda 
mensal per capita seja inferior a ¼ 
(um quarto) do salário mínimo. 

Note-se que o legislador 
determinou, em um dispositivo inalterado 
desde o advento da referida lei, uma clara 
definição de critério de miserabilidade, 
com caráter objetivo e quantitativo, a 
fim de permitir a concessão do benefício 
assistencial ali previsto. 

Diante de tal situação, e por não 
atender os mandamentos constitucionais 
o STF no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 1232 julgada 
em 1998 entendeu ser inconstitucional 
a restrição estabelecida pelo legislador 
ordinário. 

Portanto, a importância do 
benefício assistencial (BPC/LOAS), 
para o desenvolvimento social de 
determinada camada da sociedade 
e em consequência disso o ativismo 
judicial busca a implementação efetiva 
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das políticas públicas que somente são 
alcançadas pelo ativismo judicial.  

5. Procedimentos Metodológicos

Para a satisfação dos objetivos 
do que se busca com a presente pesquisa 
e sua transformação em dissertação de 
mestrado, utilizar-se á métodos como 
a pesquisa bibliográfica, que por meio 
de livros, artigos impressos ou virtuais, 
chegue-se aos dados e soluções 
pretendidas. 

Além do mais farse á uso 
da pesquisa  exploratória, para o 
aprofundamento no assunto. Pretende-
se também a utilização de pesquisas 
descritivas para que se demonstre os 
fatos e os fenômenos abordados. 

A pesquisa documental se 
fará importante para trazer veracidade 
a dados apresentados em números, 
comparar costumes, comportamentos, 
evolução temporal, etc.

           Por fim, necessário se faz 
o uso da metodologia de entrevistas e 
pesquisas de campo com beneficiários/
destinatários do benefício asistencial 
que vivenciam a situação no dia-a-dia, 
com autoridades que buscam fomentar 
a melhor implementação das políticas 
públicas para o desenvolvimento social, 
mais especificamente no campo da 
assistência social, dentre outros.

6. Resultados Parcial/inal

Até o momento os resultados 
obtidos são a confirmação da necessidade 

da judicialização das políticas públicas, 
pois como demonstrará na dissertação, 
somente por meio da participação 
do poder judiciário a política pública 
assistencial, Lei Orgânica da Assistência 
Social – Benefício de Progressão 
Continuada (LOAS/BPC) vem sendo 
assegurados a seus destinatários, pois 
conforme se verifica nos documentos 
e elementos apresentados a pura e 
simples aplicação da lei e a gestão 
das políticas públicas pelos demais 
poderes (Legislativo e Executivo), não 
contemplam as carências sociais dessa 
classe (beneficiários da assistência 
social) de forma adequada. 

Como resultados, com a 
realização dessa dissertação busca-
se contribuir para a discussão do 
desenvolvimento das políticas públicas, 
que contemplem os destinatários de tais 
políticas públicas que no atual cenário, 
somente não é mais caótico devido ao 
ativismo judicial que visando a aplicação 
da Constituição Federal corrige a má 
gestão da coisa pública. 

7. Considerações Parcial/Final

Neste estudo até a fase que se 
encontra foi discutida a visão política na 
gestão das políticas públicas e a visão 
judicial na gestão das políticas públicas, 
concluindo, ainda que provisoriamente, 
que somente há o mínimo de coerência 
na gestão das políticas públicas, devido a 
participação efetiva do Poder Judiciário, 
que agindo de forma atípica assume a 
posição de gestor da coisa pública com 
base nos mandamentos constitucionais. 
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Resumo
Descrever a rede de atenção à saúde às 
pessoas com retinopatia diabética no município 
de Franca - SP. Trata-se de um estudo do 
tipo descritivo de abordagem quantitativa e 
qualitativa. 
Palavras-Chave: Avaliação em saúde; 
Integralidade em Saúde; Diabetes Mellitus.

do diabetes está associado a diversos 
fatores, como rápida urbanização, 
transição epidemiológica, transição 
nutricional, maior frequência de estilo 
de vida sedentário, maior frequência 
de excesso de peso, crescimento e 
envelhecimento populacional e, também, 
à maior sobrevida dos indivíduos com 
diabetes (BRASIL, 2020).

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que glicemia elevada é o 
terceiro fator, em importância, da causa 
de mortalidade prematura, superada 
apenas por pressão arterial aumentada 
e uso de tabaco. Infelizmente, muitos 
governos, sistemas de saúde pública 
e profissionais de saúde ainda não se 
conscientizaram da atual relevância do 
diabetes e de suas complicações (OMS, 
2009).

A ascensão das condições 

Abstract
Describe the health care network for people with 
diabetic retinopathy in the city of Franca - SP. 
This is a descriptive study with a quantitative 
and qualitative approach.
Keywords: Health assessment; Health 
Integrality; Dia-betes Mellitus.

1. Introdução

Diabetes mellitus (DM) é 
um importante e crescente problema 
de saúde para todos os países, 
independentemente do seu grau de 
desenvolvimento. Em 2017, a Federação 
Internacional de Diabetes (International 
Diabetes Federation, IDF) estimou 
que 8,8% da população mundial com 
20 a 79 anos de idade (424,9 milhões 
de pessoas) vivia com diabetes. Se as 
tendências atuais persistirem, o número 
de pessoas com diabetes foi projetado 
para ser superior a 628,6 milhões em 
2045. Cerca de 79% dos casos vivem 
em países em desenvolvimento, nos 
quais deverá ocorrer o maior aumento 
dos casos de diabetes nas próximas 
décadas (IDF, 2017).

 O aumento da prevalência 
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crônicas e, especialmente o diabetes 
mellitus, resulta em mudanças no padrão 
de utilização dos serviços de saúde e 
no aumento de gastos, considerando 
a necessidade de incorporação 
tecnológica para o tratamento das 
mesmas. Estes aspectos ocasionam 
importantes desafios e a necessidade de 
uma agenda para as políticas de saúde 
que possam dar conta dessa transição 
epidemiológica, que está em curso 
(SCHRAMM et al., 2004). 

A organização da atenção 
e da gestão dos sistemas de saúde 
ainda hoje se caracteriza por intensa 
fragmentação de serviços, de programas, 
de ações e de práticas clínicas, existindo 
incoerência entre a oferta de serviços e 
as necessidades de atenção (MENDES, 
2012). No caso da diabetes mellitus 
a fragilidade do sistema de saúde 
pode favorecer o desenvolvimento 
de complicações, como distúrbios 
microvasculares e macrovasculares, 
que resultam em retinopatia, nefropatia, 
neuropatia, doença coronariana, doença 
cerebrovascular e doença arterial 
periférica (BRASIL, 2020)

Retinopatia diabética (RD) é uma 
das principais causas de perda visual 
irreversível no mundo, considerada a 
maior causa de cegueira na população 
entre 16 e 64 anos. Quanto maior o tempo 
de evolução do diabetes mellitus (DM), 
maior o risco de RD, sendo encontrada 
em mais de 90% dos pacientes com DM 
tipo 1 e em 60% daqueles com DM tipo 
2, após 20 anos de doença sistêmica. A 
gravidade da retinopatia aumenta com 
controle glicêmico inadequado e de 

acordo com o tempo de doença (BRASIL, 
2020).

Diante dessa situação, se faz 
necessário a realização de estudos 
que busquem avaliar a atenção à 
saúde dos diabéticos, considerando 
a ascensão dessa doença como 
um imperativo que exige mudanças 
profundas na organização dos Sistemas 
de Saúde. Dessa forma, esse estudo 
se propõe a analisar a assistência 
prestada às pessoas com diabetes que 
desenvolveram retinopatia. A retinopatia 
diabética foi utilizada como o evento 
sentinela, que orientou a busca por 
conhecer a capacidade do sistema de 
saúde em assistir uma condição crônica 
como o diabetes e o estabelecimento 
dessa complicação considerada como 
evitável, tendo em vista que o evento 
sentinela pode ser definido como algo 
que não deve ocorrer se o serviço de 
saúde funcionar adequadamente. 

Parte se do pressuposto que 
assistência à saúde às pessoas com 
diabetes não é realizada com vistas à 
integralidade do cuidado, o que pode, de 
forma cíclica, resultar no agravamento 
do quadro de saúde desses usuários 
e propiciar a presença da retinopatia. 
Diante do exposto, a presente pesquisa 
justifica-se pela necessidade produzir 
conhecimentos teóricos e operacionais 
acerca do acesso oportuno às ações e 
serviços de saúde voltados prevenção, 
diagnóstico e tratamento do diabetes e a 
ocorrência de retinopatia. 

Neste contexto, a presente 
pesquisa pretende como objetivo geral 
descrever a rede de atenção à saúde 
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às pessoas com retinopatia diabética 
no município de Franca – SP. Será 
possível também descrever os aspectos 
sociais, demográficos e econômicos 
das pessoas com diabetes e que 
apresentaram retinopatia; e analisar a 
estrutura dos serviços de atenção básica 
e especializada ofertada às pessoas com 
diabetes do município de Franca – SP.

2. Referencial Teórico

2.1. Sistema Único de Saúde - SUS

Em 1986, a 8ª Conferência 
Nacional de Saúde aprovou o conceito 
da saúde como um direito do cidadão 
e delineou os fundamentos do SUS, 
com base no desenvolvimento de 
várias estratégias que permitiram 
a coordenação, a integração e a 
transferência de recursos entre as 
instituições de saúde federais, estaduais 
e municipais. Essas mudanças 
administrativas estabeleceram os 
alicerces para a construção do SUS. 
Posteriormente, durante a Assembleia 
Nacional Constituinte (1987-88), o 
movimento da reforma sanitária e seus 
aliados garantiram a aprovação da 
reforma, apesar da forte oposição por 
parte de um setor privado poderoso e 
mobilizado (PEGO & ALMEIDA, 2002; 
TEIXEIRA, 1987) 

Então o SUS, é o Sistema 
oficial de saúde brasileiro, estabelecido 
formalmente a partir da Constituição 
Federam de 1988. O Sistema é 
considerado único, porque os princípios 
e diretrizes que regem a organização 

dos serviços e ações de saúde devem 
ser os mesmos nas três esferas de 
governo (federal, estadual e municipal), 
que também terão comando único em 
cada nível de gestão (BRASIL, 1990a).  

Em 1990, deu-se a regulação 
do SUS por meio das leis orgânicas de 
saúde (LOS), Leis 8080/90 e 8142/90 
e até o momento outras leis e portarias 
foram editadas dando a continuidade 
possível à implementação do SUS 
em consonância com os interesses e 
composição de forças políticas vigentes 
em nossa sociedade (BRASIL, 1990b; 
BRASIL, 1990c).

O SUS norteia-se por princípios 
doutrinários e organizativos. Os princípios 
doutrinários são: a universalidade, a 
equidade e a integralidade da atenção. 
Os princípios organizativos são: a 
descentralização, a regionalização 
e a hierarquização do sistema e a 
participação e o controle social (BRASIL, 
1990b; BRASIL, 1990c). 

2.2. Redes de Atenção à Saúde

Os sistemas de atenção à saúde 
são respostas sociais deliberadas às 
necessidades de saúde dos cidadãos 
e, como tal, devem operar em total 
coerência com a situação de saúde das 
pessoas usuárias. Ocorre que a situação 
de saúde brasileira vem mudando 
e, hoje, marca-se por uma transição 
demográfica acelerada e se expressa 
por uma situação de tripla carga de 
doenças: uma agenda não concluída 
de casos de infecções, desnutrição 
e problemas de saúde reprodutiva; o 
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desafio das doenças crônicas e de seus 
fatores de risco (tabagismos, obesidade, 
estresse, alimentação inadequada) e 
o forte crescimento da violência e das 
causas externas (FRENK, 2006).

Diante deste cenário, o sistema 
de atenção à saúde no Brasil está 
sendo organizado através das Redes de 
Atenção à Saúde (RAS).

As RAS se organizam por 
meio de pontos de atenção à saúde, 
ou seja, locais onde são ofertados 
serviços de saúde que determinam a 
estruturação dos pontos de atenção 
secundária e terciária. Nas RAS o centro 
de comunicação é a Atenção Primária 
à Saúde (APS), sendo esta ordenadora 
do cuidado. A estrutura operacional das 
RAS expressa alguns componentes 
principais: centro de comunicação 
(Atenção Primária à Saúde); pontos 
de atenção (secundária e terciária); 
sistemas de apoio (diagnóstico e 
terapêutico, de assistência farmacêutica, 
de teleassistência e de informação em 
saúde); sistemas logísticos (registro 
eletrônico em saúde, prontuário clínico, 
sistemas de acesso regulado à atenção 
e sistemas de transporte em saúde); 
e sistema de governança (da rede de 
atenção à saúde) (MENDES, 2009).

A Atenção Primária possui um 
papel fundamental para o adequado 
funcionamento das RAS. Capaz de 
solucionar 85% das necessidades de 
saúde da população, implicando menores 
gastos quando comparados àqueles 
gerados por internações hospitalares 
(SOUZA; PEIXOTO, 2017). 

No caso da diabetes e da 

retinopatia diabética ela atua em todos 
os níveis de prevenção, como o primário, 
secundário e o terciário. 

Tanto a diabetes como as 
complicações oftalmológicas compõem 
a lista de condições sensíveis à Atenção 
Primária à Saúde, conforme o CID: E13 
e E13.2 (BRASIL, 2008). Tal lista, torna 
possível a avaliação da qualidade da 
APS no Brasil, a utilização de indicadores 
de hospitalizações por causas evitáveis 
como instrumento de avaliação e 
monitoramento de efetividade da Atenção 
Primária à saúde tem sido crescente.

 
2.3. Diabetes e o impacto social 
e econômico do adoecimento no 
desenvolvimento regional

 
O Diabetes Mellitus é uma 

doença que impacta negativamente e 
de forma significativa no rendimento dos 
trabalhadores brasileiros. O agravamento 
dos casos de Diabetes Mellitus está 
relacionado ao maior custo social da 
doença e as comorbidades associadas 
aumentam esses custos. Devidos estes 
dados, faz-se necessário a realização de 
políticas públicas que visem não apenas 
o tratamento do Diabetes Mellitus, mas, 
principalmente, sua prevenção, pois 
as complicações tendem a ampliar os 
efeitos negativos da doença. Além disso, 
com o processo de envelhecimento da 
população brasileira, cada vez maior 
será o número de pessoas sujeitas 
ao surgimento do Diabetes Mellitus, 
mostrando-se que esta doença seja 
tratada como prioridade de saúde pública 
(WIEST, BALBINOTTO & JACINTO, 
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2008).
O impacto econômico e social 

causado pelo DM, deve-se em maior 
parte a essas complicações, como 
a retinopatia, que encurtam a vida 
produtiva dos indivíduos, diminuindo sua 
qualidade de vida e a de sua família. Em 
alguns países, o DM pode comprometer 
de 5 a 14% das despesas destinadas à 
saúde. O custo anual com a cegueira nos 
EUA chega a U$13.607,00 por pessoa 
em benefícios de assistência social e, se 
houvesse maior empenho em programas 
de prevenção para o desenvolvimento da 
doença ocular com acompanhamentos 
oftalmológicos regulares e tratamento 
precoce, a economia para o governo 
seria de mais de 100 milhões de dólares 
(PAOH, 1996). 

3. Procedimentos Metodológicos
 
Trata-se de um estudo do tipo 

descritivo de abordagem quantitativa e 
qualitativa.

O presente estudo será 
realizado na Casa do Diabético e no 
Centro Oftalmológico do município de 
Franca - SP. Tal município está localizado 
no interior do Estado de São Paulo, a 
400 km da capital, com uma população 
estimada em aproximadamente 347 mil 
habitantes.

Sobre a assistência à saúde 
do município de Franca - SP,  o 
mesmo possui em sua rede básica 15 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), e 
12 Estratégias de Saúde da Família 
(ESF); na atenção especializada oferece 
atendimentos no Centro de Saúde, no 

Núcleo de Gestão Assistencial, Casa do 
Diabético e Centro Oftalmológico, quanto 
ao atendimento de urgência possui 2 
Unidades de Pronto Atendimento e 1 
Pronto Socorro Municipal; e a Santa 
Casa de Misericórdia é a retaguarda 
para atendimento de internação 
hospitalar; além de contar com outros 
equipamentos da rede de saúde e social 
(CRAS, Creches, Instituições de Longa 
Permanência, CAPS, UPA, Hospitais, 
etc.)

A população do estudo será 
composta por pacientes diagnosticados 
com diabetes e retinopatia diabética.

Critérios de inclusão:

• Ser residente no município 
de Franca – SP;

• Ter idade igual ou superior a 
18 anos.

• Não pertencer ao sistema 
prisional.

Os dados serão coletados em 
dois momentos:

Em um primeiro momento serão 
coletado as informações referente a 
fonte de dados secundário, através do 
prontuário eletrônico do município de 
Franca – SP.

E em um segundo momento 
será realizado coleta de dados de 
fontes primária por meio de entrevistas 
realizadas diretamente com o paciente 
durante atendimento na Casa do 
Diabético ou Centro oftalmológico. Após 
o paciente aceitar e concordar com a 
participação na presente pesquisa, o 
paciente assinará duas vias do Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE).

Após a assinatura será 
aplicado um questionário estruturado 
dividido em quatro seções: I – Dados 
sociodemograficos e econômicos do 
paciente; II – Processo saúde doença da 
diabetes; III – Processo saúde doença 
da retinopatia diabética; IV – satisfação 
do paciente em relação ao cuidado 
recebido durante o desenvolvimento da 
retinopatia.

Os dados coletados serão 
analisados por meio do programa 
Statistics 12.0. Serão utilizadas técnicas 
de estatística descritiva: medidas de 
frequência absoluta e frequência relativa 
para as variáveis categóricas.  

Atendendo à resolução nº 
466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, o estudo possui autorização 
da Secretaria Municipal de Saúde e foi 
aprovado pelo Comitê de Ética do Centro 
Universitário Municipal de Franca pelo 
CAAE: 51457221.8.0000.5384.

 
4. Resultados Parciais

 
Foi identificado 44 pessoas 

com retinopatia diabética residentes 
no município de Franca e maiores que 
18 anos. Neste momento, os dados 
secundários estão sendo digitados 
em uma planilha do Excel para 
posteriormente serem analisados.   A 
coleta de fontes de dados primária está 
prevista para acontecer na segunda 
quinzena de outubro de 2021. 

5. Considerações Parciais

 
É conhecido que o diabetes é 

um sério problema de saúde pública, 
devido a transição demográfica da 
população brasileira. Neste sentido, é 
importante conhecer o cuidado que é 
prestado as pessoas com complicações 
por essa doença, no caso deste estudo, 
a retinopatia diabética. 

Espera-se que, este estudo 
contribua com a produção de 
conhecimento científico para incentivar 
a organização do cuidado em saúde e 
as políticas públicas municipais, além 
de possibilitar a elaboração de novos 
estudos com enfoque nesta temática.  
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ENTIDADADES FAMILIARES HOMOAFETIVAS NO MUNICÍPIO DE 
FRANCA/SP, DESENVOLIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS
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Resumo
Casais e pessoas unidas em união estável ho-
moafetiva. A pesquisa descreve e analisa os 
desafios e possibilidades da implantação de 
política pública, que tenha por objetivo promo-
ver a cidadania, a justiça e o desenvolvimento.
Palavras-Chave: Direitos Humanos; 
Família; Proteção; Desenvolvimento Social.

brasileiro, que apenas foi suprida com 
a intervenção do Poder Judiciário ao 
compatibilizar a legislação ao texto 
Constitucional.

Denota-se que houve, sem 
dúvida, uma evolução no contexto 
histórico social, marcando o surgimento 
de novos direitos. A temática é de 
enorme amplitude e complexidade, pois 
está intimamente ligada aos princípios 
da dignidade humana, da liberdade e da 
igualdade de direitos, trazendo avanços 
jurisprudenciais significativos dentro do 
ordenamento jurídico.

Portanto, a questão envolvendo 
casais e ou famílias compostas por pares 
homoafetivos se coaduna perfeitamente 
com os objetivos do desenvolvimento 
sustentável, sobretudo da meta 16, 
que prevê a paz, justiça e instituições 
eficazes.

Abstract
Couples and people united in a stable homoaf-
fective union. The research describes and ana-
lyzes the challenges and possibilities of imple-
menting a public policy, which aims to promote 
citizenship, justice and development.
Keywords: Human rights; Family; Protection; 
Social development.

1. Introdução

A união entre pessoas do mesmo 
sexo, seja em decorrência de união 
estável ou pelo casamento é um fato 
inegável e, portanto, merecedor da tutela 
jurídica, ainda que ausente previsão 
expressa no texto Constitucional e/
ou na legislação infraconstitucional. 
Apesar da ausência de regulamentação, 
impõe-se que a união ou casamento 
homoafetivo sejam identificados como 
entidades familiares no âmbito do Direito 
de Família, posto que o vínculo afetivo 
em nada se diferencia da união ou 
casamento heterossexual.

A importância e relevância do te-
ma, decorre, sobretudo, em virtude das 
discussões e polêmicas que o envolvem, 
posto haver uma lacuna acerca de sua 
proteção legal no ordenamento jurídico 
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Os direitos que estão sendo 
conquistados por casais homoafetivos 
decorrem da luta por uma sociedade 
mais justa e igualitária, apesar de muita 
resistência advinda do preconceito. 

O Poder Judiciário brasileiro 
veio ao encontro deste desejo de 
liberdade e igualdade, sobrepondo-
se aos interesses de uma sociedade 
conservadora, e, desta forma, permitiu-
se resguardar uma série de direitos aos 
casais homoafetivos, aqueles que se 
unem pelo afeto e em razão da manifesta 
vontade de constituir família. 

A partir da Resolução nº 175, 
do Conselho Nacional de Justiça, de 14 
de maio de 2013, que dispõe sobre a 
união estável e o casamento de pessoas 
do mesmo sexo, regulamentando 
a questão, obteve-se avanços 
significativos, não apenas no mundo 
jurídico, mas, principalmente no aspecto 
do desenvolvimento social, apoiado no 
princípio da dignidade humana, posto 
que se trata de um marco na luta por 
direitos de liberdade e também de 
igualdade.

A liberdade, inclusive a sexual, 
é um direito alicerçado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e que 
tem como seu objetivo dar às pessoas 
a garantia de não serem subjugadas por 
governos tiranos arbitrários. 

Em que pese a expressa 
previsão do Código Civil brasileiro e da 
própria Constituição Federal sobre a 
necessidade de diversidade sexual do 
par como condição indispensável para 
o casamento (art. 226, § 3º, CF/88 e 
art.1.514, Código Civil), sabe-se hoje 

que este requisito não pode mais ser 
admitido, tendo-se em vista que não se 
compatibiliza com o intuito de buscar 
uma sociedade igualitária, na qual o ser 
humano deve ser tratado como titular de 
direitos.

A metodologia científica de 
pesquisa será realizada a partir de uma 
abordagem qualitativa, de natureza 
aplicada, com objetivos descritivos e 
explicativos e por meio de procedimentos 
bibliográficos, documental, de campo, 
além de uma pesquisaação.

2. Referencial Teórico

A pesquisa tem por referenciais 
teóricos as decisões dos tribunais 
superiores que instituíram os direitos 
homoafetivos (união estável e casamento 
homoafetivo, equiparação dos direitos 
civis atribuídos a casais heterossexuais, 
equiparação de direitos previdenciários, 
tributários, processuais etc), as 
deliberações do Conselho Nacional 
de Justiça que impôs obrigações aos 
cartórios de registro civil para proferirem 
o casamento homoafetivo, entre outras 
providências da administração pública 
federal (nome social no passaporte etc).

A pesquisa se inspira nas 
ideias de Melo, Perilo, Braz e Pedrosa 
(2012) sobre políticas públicas para a 
diversidade sexual. Segundo os autores:

[...] as políticas públicas que visam 
promover a diversidade sexual 
são frágeis institucionalmente 
e deficientes estruturalmente 
porque são dotadas de 
precariedades jurídicas que as 
tornam políticas de governo 
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e não de estado, deixando-
as vulneráveis a conjunturas e 
conveniências políticas. 

A pesquisa se orienta também 
pelo que está proposto nos Objetivos 
do Desenvolvimento Sutentável (ODS) 
para o ano de 2030, o de número 16 – 
Paz, Justiça e Instituições eficazes, e, 
especificamente, a meta 16.b – Promover 
e fazer cumprir leis e políticas não 
discriminatórias para o desenvolvimento 
sustentável. A adaptação da meta, 
no Brasil, tem o seguinte registro: 
“Promover e fazer cumprir leis e políticas 
não discriminatórias e afirmativas”, a 
partir do indicador 16.b.1 – Proporção 
da população que reportou ter-se 
sentido pessoalmente discriminada ou 
assediada nos últimos 12 meses por 
motivos de discriminação proibidos no 
âmbito da legislação internacional dos 
direitos humanos” (Ipea). 

A pesquisa articula 
Desenvolvimento Social e políticas 
públicas com o fenômeno social das 
relações homoafetivas, em especial 
a união estável e o casamento 
homoafetivos.

O Desenvolvimento Social 
decorre de uma expansão das 
dimensões do desenvolvimento, 
ampliando a visão estrita atrelada ao 
crescimento econômico. Por muito 
tempo, o desenvolvimento esteve 
vinculado ao progresso econômico e 
tecnológico, contudo a partir da década 
de noventa do último século, passou-
se a incorporar dos adjetivos humano e 
sustentável, consentindo-se, assim, que 
o desenvolvimento econômico, por mais 

indispensável e estratégico que seja, 
precisa estar vinculado a finalidades 
sociais, conforme expressamente 
previsto pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
(DEMO, 1995).

Políticas Públicas, grosso modo, 
são princípios ou regras que servem para 
nortear o Poder Público na aplicação de 
seus recursos, atendendo aos clamores 
da sociedade.

Podem, ainda, serem 
compreendidas como o conjunto de 
políticas, programas e ações do Estado, 
diretamente ou por meio de delegação, 
cujo objetivo seja enfrentar desafios e 
aproveitar oportunidades de interesse 
coletivo (CASTRO e OLIVEIRA, 2014). 

Em síntese, pode-se apontar 
que políticas públicas são os atos ou 
programas que colocam o governo em 
ação e/ou analisam e reveem essa ação 
e, ainda, quando necessário, propor 
mudanças no rumo dessas ações 
(SOUZA, 2003).

Desta forma, pode-se inferir que 
o Desenvolvimento Social se exterioriza 
pelas políticas públicas efetivamente 
implementadas, que atendem aos 
anseios dos grupos sociais.

O Desenvolvimento, por meio 
do crescimento da industrialização, 
progresso tecnológico ou a modernização 
social, contribuí substancialmente para 
expandir a liberdade humana (SEN, 
2010).

Nesta esteira, o Desenvolvimento 
Social somente pode ser alcançado em 
sua plenitude, quando respeitadas as 
liberdades dos indivíduos, dentre elas, 
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a liberdade sexual, que é, inclusive, 
um direito alicerçado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e que 
tem como seu objetivo dar as pessoas 
a garantia de não serem subjugadas por 
tiranos e governos arbitrários.

A institucionalização da união 
estável e do casamento homoafetivo 
pelos tribunais não surgiu de um fato 
desconectado da realidade brasileira. 
A realidade das uniões homoafetivas 
foi mais forte que a lei e forjou novo 
direito. O reconhecimento dos direitos 
homoafetivos é tributário das contri-
buições doutrinárias e jurisprudenciais 
que a antecederam por todo o país, 
que, por sua vez, permitiu ao Supremo 
Tribunal Federal resolver definitivamente 
a questão.

[...] o marco teórico e prático da 
união homoafetiva somente se 
tornou possível após os ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
– STF, no dia 05 de maio de 
2011, julgarem a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 4277) 
e a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 
132, em que reconheceram a 
união estável para casais do 
mesmo sexo como entidade 
familiar (PEGHINI, 2017).

[...] a união homoafetiva é um 
fato social da mais alta relevância 
e, mesmo sem uma legislação 
específica, pode transcender do 
afastamento do mero enfoque 
obrigacional para tratamento do 
direito de família com todos os 
seus efeitos aplicados (PEGHINI, 
2017).

A falta do instituto jurídico pela 
via legislativa pode ter resultado num 

“vazio legal” institucional (MELLO, 
2012), que somado à discriminação e ao 
preconceito de parte da sociedade, tem 
imposto aos cidadãos e cidadãs, que 
vivem a união homoafetiva, dificuldades 
no exercício dos direitos, inclusive de 
acesso a políticas públicas destinadas à 
família. 

O reconhecimento dos direitos 
pelos tribunais não tem sido a garantia 
desejada, em que pese se poder 
lançar mão de direitos civis, tributários, 
previdenciários etc.

Algumas iniciativas têm facilitado 
o exercício dos direitos, podendo-se 
destacar:

- os Cartórios de Registro Civil 
ficam autorizados, a partir da Resolução 
175/2013, do CNJ, registrar a União 
Estável e, ainda, celebrar o casamento 
de pessoas do mesmo sexo, o que antes 
era vedado pela legislação civil, além 
de poder converter a união estável em 
casamento, prática já realizada quando 
se tratava de casais heterossexuais;

- a Defensoria Pública pode e 
deve atuar nas causas que envolvam 
casais homoafetivos, seja para interpor 
ações ou resguardar direitos de 
hipossuficientes;

- as pensões por morte do 
companheiro ou cônjuge homoafetivo 
não dependem de decisão judicial, 
bastando a comprovação do óbito (por 
certidão), da qualidade de segurado do 
falecido e da qualidade de dependente 
em relação ao segurado falecido (por 
certidão do próprio órgão e comprovação 
por certidão de casamento ou escritura 
de união estável);
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- as discussões envolvendo 
casais ou famílias homoafetivas são, 
a partir do reconhecimento pelo STF, 
tratadas nas Varas Especializadas de 
Família (antes da decisão, a competência 
era do Juízo Cível Comum).

No entanto, em geral, em 
caso de rejeição pelos órgãos públicos 
ou diante da ausência de legislação 
específica, os direitos das pessoas 
unidas homoafetivamente ficam na 
dependência de ações judiciais para 
fazer valer o direito.

Em que pese a relativamente 
recente decisão do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n.º 5971/2018 
(BRASIL, 2018), que entendeu que a 
entidade familiar homoafetiva não pode 
ser excluída de políticas públicas para 
família, a questão institucional legal 
tende a dificultar a formulação de polí-
ticas públicas mais organicamente 
articuladas e de alcance nacional.

As políticas públicas para o 
público LGBT originadas no âmbito 
federal não tiveram êxito no Brasil, pelo 
menos até o momento, como pode-se 
observar no projeto intitulado: “Brasil 
sem homofobia” (BSB).

O mencionado programa foi 
lançado em novembro de 2004, a 
partir de previsão, no Plano Plurianual 
2004/2007, da ação "Elaboração do 
Plano de Combate à Discriminação 
contra Homossexuais", vinculada ao 
"Programa Direitos Humanos, Direito 
de Todos", no âmbito da Secretaria de 
Direitos Humanos, da Presidência da 
República, definida como responsável 

por sua articulação, implantação e 
avaliação (MELLO; AVELAR e MAROJA, 
2012).

O Programa “Brasil sem 
homofobia” iniciou uma série de ações 
específicas, visando o combate à 
discriminação e inclusão do público 
LGBT, em especial, ao se considerar, 
a reduzida existência de iniciativas que 
abrangem esta agenda no Brasil, com 
previsão de cerca de sessenta ações, 
distribuídas por onze áreas, envolvendo 
oito secretarias e ministérios, voltadas 
para fortalecimento de instituições 
públicas e não governamentais (MELLO; 
AVELAR e MAROJA, 2012).

Em que pese o programa atender 
as principais demandas dos grupos 
LGBT, a temática encontrou enorme 
resistência de setores conservadores da 
sociedade, sobretudo religiosos, o que 
tem dificultado sua efetivação.

A implantação e efetivo avanço 
de programas e políticas públicas 
destinadas ao público LGBT dependeria 
de mudanças efetivas no sistema de 
crenças.

Contudo, ainda que se tenha 
dificuldades de se efetivar as políticas 
públicas que envolvam sexualidade, 
é importante destacar que apesar 
da pouca força normativa, as linhas 
previstas possuem importante vulto, qual 
seja, o de impor uma conduta negativa 
ao Estado (no caso o Poder Executivo), 
posto não poder fazer nada que contrarie 
seu conteúdo programático.

Pode-se dizer que a responsabili-
dade pela pouca ou nula efetividade de 
planos e programas decorrem em razão 
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do mencionado caráter programático 
dos dispositivos que os compõem, 
não tendo natureza vinculante, 
ficando sua efetivação condicionada à 
discricionariedade administrativa.

E, ainda, que, a princípio, 
seja vedado ao Poder Judiciário agir 
diretamente na questão atinente às 
políticas públicas, sendo permitindo 
somente verificar se as diretrizes estão 
obedecendo os critérios legais, a análise 
da conveniência e da oportunidade 
incumbem ao próprio Executivo.

Entretanto, o critério 
mencionado, em algumas ocasiões, 
tem sido relativizado pelo próprio Poder 
Judiciário, o que garante, em alguns 
casos, sua efetiva implementação.

Sem sombra de dúvidas, 
contudo, os avanços na efetivação destas 
políticas públicas apenas se tornarão 
concretos ou passíveis de o serem, com 
repercussões e debates em todas as 
esferas sociais, se o Poder Judiciário 
e, principalmente o Poder Legislativo 
(este, de maneira mais remota e gradual, 
devido ao conservadorismo, embora 
fosse o poder mais legitimado a agir), 
definirem legalmente os direitos civis da 
população LGBT. 

Importante destacar que, em que 
pese a ausência de leis específicas para 
criminalizar a homofobia e transfobia, re-
centemente o Supremo Tribunal Federal, 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão (ADO 26) (BRASIL, 2021), 
determinou que, enquanto não for 
aprovada lei específica, deve-se aplicar 
as referidas condutas as penas do crime 
de racismo.

Afinal, apenas se modificam 
comportamentos sociais, por meio de 
coerção (punição) e medidas educativas.

Deve-se destacar, ainda, que 
no atual governo, em 19 de junho de 
2020, foi instituída uma política pública 
direcionada às famílias, a Portaria n.º 
1756/20 (BRASIL, 2020), que instituí o 
Programa Município Amigo da Família 
(PMAF), que, mais uma vez, não 
menciona, especificamente a família 
homoafetiva, contudo, resta evidente 
que não seria legítima a exclusão, ainda 
que tenha que se socorrer ao Poder 
Judiciário.

Diante destas premissas, a 
presente pesquisa se serve da realidade 
dos indivíduos que vivem a união 
homoafetiva, a fim de compreender a 
realidade social na qual estão inseridos. 
É na cidade que as pessoas nascem, 
crescem, têm amigos, trabalham, 
tornam-se adultos, casam-se e formam 
famílias. É, portanto, no município ou 
numa região que estão depositados os 
interesses e as expectativas pessoais, 
profissionais, sentimentais, etc.

As recentes decisões dos 
tribunais reconhecendo a união estável e 
o casamento homoafetivos fazem parte 
de um fenômeno que converge para o 
reconhecimento e respeito à diversidade 
sexual da pessoa humana. Todavia, a 
falta de consenso legislativo para decidir 
sobre a união estável e o casamento 
homoafetivos, entre outros direitos da 
diversidade sexual, tem feito letra morta 
dos direitos fundamentais constitucio-
nais. 

Os princípios da dignidade 
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humana, igualdade, desenvolvimento 
humano e social deveriam ser capazes 
e ter a força para reorientar o processo 
legislativo. 

Todavia, embates ideológicos 
têm impedido a aprovação e promulgação 
de leis que venham a consolidar direitos 
de diversidade sexual. 

Deve-se, contudo, observar 
que, embora se tenha o reconhecimento 
de direitos pelos tribunais, persistem 
os desafios para o exercício de direitos 
pelos cidadãos e cidadãs que vivenciam 
a homoafetividade.

Nesse sentido, políticas públicas 
efetivas que venham a facilitar o acesso 
a direitos por cidadãos e cidadãs, que 
vivem a homoafetividade, poderiam 
garantir a eficácia social do direito e 
promover a cidadania, a justiça, e o 
desenvolvimento humano e social.

A diminuta quantidade dessas 
políticas públicas específicas e efetivas, 
seja na esfera federal, estadual e 
municipal somadas ao excesso de 
crenças populares ultrapassadas, tem 
dificultado a preservação e efetivação do 
direito à igualdade, não discriminação, 
bem como a constituição da família com 
livre planejamento e igualdade entre os 
cônjuges.

Os Projetos de lei do Estatuto 
da Diversidade Sexual (PLS 134/2018) 
e o Estatuto da Família, este último 
com a finalidade de alterar o Código 
Civil, no tocante ao capítulo de família 
e sucessões, prevendo a inclusão da 
família homoafetiva, encontram-se com 
a tramitação suspensa, no Congresso 
Nacional.

A função precípua dos referidos 
estatutos seria criar um microssistema 
com previsão de direitos de resguardar 
as famílias homoafetivas, contudo não 
avançam em razão de desentendimentos 
ideológicos de deputados e senadores.

A situação no município de 
Franca não é diferente, não existindo 
sequer Conselho Municipal de Atenção à 
Diversidade Sexual (CMADS). 

Desta forma, a fim de que haja 
um avanço concreto para efetivação 
das políticas públicas, envolvendo o 
público LGBT e, em especial, os casais 
ou pares homoafetivos, é necessário o 
envolvimento da sociedade, que apenas 
pode ser possível a partir do momento 
em que compreenderem que o respeito 
a diversidade e a não discriminação são 
o melhor caminho para a superação das 
crenças oriundas do conservadorismo.

A finalidade desta pesquisa 
é buscar obter a visão das pessoas 
diretamente envolvidas no fenômeno das 
relações homoafetivas e, a partir destes 
pontos de vista, contribuir para a redução 
ou mesmo desmistificação das crenças 
decorrentes do conservadorismo.

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa discute os 
aspectos teóricos e acadêmicos da 
homossexualidade e da legitimidade 
da união homoafetiva na condição de 
unidade familiar, descreve e analisa o 
exercício do direito e o acesso a políticas 
públicas, por meio de pesquisa qua-
litativa, com procedimentos bibliográficos 
e documentais. 
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Além disso, a pesquisa se 
utilizará de pesquisa de campo, por 
meio de entrevistas semiestruturadas, 
visando compreender os contextos de 
vulnerabilidade jurídico-social nos quais 
estão inseridas as pessoas unidas por 
homoafetividade, a partir das percepções 
dos próprios indivíduos que vivenciam 
essa realidade e também dos servidores 
públicos (juiz, promotor, assistente 
social, psicólogo, defensor público, 
oficiais de cartório de registro civil) e 
advogados, que residem e ou trabalham 
no município de Franca/SP. 

Ademais, a partir de uma 
pesquisa-ação, visa propor uma 
reflexão coletiva, objetivando melhorar 
e racionalizar o exercício dos direitos 
destes casais.

A pesquisa será realizada a 
partir de uma abordagem qualitativa, 
de natureza aplicada, com objetivos 
descritivos e explicativos e por meio 
de procedimentos bibliográficos, 
documental, de campo e pesquisa-ação.

Na acepção de Minayo: 

[...] a pesquisa qualitativa trabalha 
com o universo de aspirações, 
crenças, valores e atitudes, contri-
buindo dessa forma para a com-
preensão adequada de certos 
fenômenos sociais de relevância 
no aspecto subjetivo. Possibilita 
aos participantes da pesquisa ex-
pressarem suas percepções e re-
presentações, valorizando o con-
teúdo apresentado pelos sujeitos 
(2000, p. 21).

Desta forma, a partir da análise 
realizada, partindo-se da visão dos casais 
homoafetivos, buscar-se-á desmistificar 

crenças sociais acerca da reprovação 
ainda existente sobre estes casais.

Conforme lecionam Eva Maria 
Lakatos e Marina de Andrade Marconi 
(2000, p. 46):

O método é o conjunto das ativi-
dades sistemáticas e racionais 
que, com maior segurança e eco-
nomia, permite alcançar o objetivo 
– conhecimentos válidos e verda-
deiros – traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxi-
liando as decisões do cientista.

A pesquisa é, também, quanto 
à natureza, aplicada, na medida em 
que seus resultados serão aplicados em 
possíveis soluções, visando minimizar 
os problemas.

 A pesquisa aplicada:

“[...] caracteriza-se por seu 
interesse prático, isto é, que 
os resultados sejam aplicados 
ou utilizados, imediatamente, 
na solução de problemas que 
ocorrem na realidade” (ANDER-
EGG apud MARCONI; LAKATOS, 
2021, p. 19).

Quanto aos objetivos, a pesquisa 
é descritiva, posto que visa estudar as 
características específicas de um grupo 
familiar, suas condições e principais 
obstáculos.

As pesquisas descritivas são, 
juntamente com as exploratórias, 
as que habitualmente realizam os 
pesquisadores sociais preocupados com 
a atuação prática. São também as mais 
solicitadas por instituições educacionais, 
empresas comerciais, partidos políticos, 
etc (GIL, 2017, p. 46).
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A pesquisa é, ainda, quanto aos 
objetivos, explicativa, pois visa identificar 
fatores que dificultam o exercício pleno 
da liberdade dos casais homoafetivos.

Conforme explicita Gil, as 
pesquisas explicativas:

[...] têm como preocupação central 
identificar os fatores que determi-
nam ou que contribuem para a 
ocorrência dos fenômenos. Este é 
o tipo de pesquisa que mais apro-
funda o conhecimento da realida-
de, porque explica a razão, o por-
quê das coisas. (2017, p. 46-47).

E, segundo explica Antônio Joa-
quim Severino (2007, p. 119):

A pesquisa bibliográfica é aquela 
que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesqui-
sas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, 
teses, etc. Utiliza-se de dados ou 
de categorias teóricas já trabalha-
dos por outros pesquisadores e 
devidamente registrados. O textos 
tornam-se fontes dos temas a se-
rem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições 
dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos.

Partindo-se da análise de 
autores renomados, serão trazidas 
definições, informações relevantes, bem 
como conceituações a fim de corroborar 
com o tema tratado.

A pesquisa é documental, 
partindo-se da análise de jurisprudência, 
bem como políticas públicas envolvendo 
a temática.

[...] a pesquisa documental vale-se 
de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico 
[...]. Nesta categoria estão os 
documentos conservados em 
arquivos de órgãos públicos e 
instituições privadas, tais como 
associações científicas, igrejas, 
sindicatos, partidos políticos 
etc. Incluem-se aqui inúmeros 
outros documentos como cartas 
pessoais, diários, fotografias, 
gravações, memorandos, re-
gulamentos, ofícios, boletins, etc 
(GIL, 2017, p. 51).

Trata-se de pesquisa de campo, 
tendo-se em vista que busca-se adquirir 
informações acerca do problema 
envolvendo as famílias homoafetivas, 
tentando confirmar ou não hipóteses, 
por meio de entrevista de casais, bem 
como profissionais e agentes públicos 
que lidam com a questão.

Segundo Marconi e Lakatos 
(2021, p. 64):

Pesquisa de campo é aquela utili-
zada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos 
acerca de um problema, para o 
qual se procura uma resposta, ou 
de uma hipótese, que se queira 
comprovar, ou ainda, descobrir 
novos fenômenos ou as relações 
entre eles. A pesquisa de campo 
não se limita à simples coleta de 
dados, que é uma das suas fases, 
mas requer uma série de procedi-
mentos preestabelecidos para 
conseguir determinado resultado.

  
Finalmente, trata-se de 

pesquisa-ação.

[...] a     pesquisaação     é    
caracterizada como um tipo 
de pesquisa social com base 
empírica, concebida e realizada 
em estreita associação com uma 
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ação ou com a resolução de um 
problema coletivo no qual os 
pesquisadores e os participantes, 
representativos da situação e/ou 
do problema, estão envolvidos de 
forma cooperativa e participativa. 
A pesquisa-ação visa fornecer aos 
pesquisadores e grupos sociais 
os meios de se tornarem capazes 
de responder com maior eficiência 
aos problemas da situação em 
que vivem, em particular sob a 
forma de estratégias de ação 
transformadora e, ainda, facilitar 
a busca de soluções face aos 
problemas para os quais os   pro-
cedimentos   convencionais   têm   
contribuído   pouco (KOERICH; 
BACKES; SOUSA et al., 2021, p. 
2).

Evidentemente, trata-se de 
pesquisa que busca minimizar um 
problema de uma coletividade, qual seja, 
as famílias homoafetivas, que enfrentam 
dificuldades para o exercício de sua 
plena liberdade individual.

Para a realização da pesquisa 
serão selecionadas de três a cinco 
casais e/ou famílias homoafetivas 
residentes no município de Franca/
SP. Através da aplicação de uma 
entrevista semi-estruturada, procurar-
se-á entender o contexto social em 
que vivem, seus desafios cotidianos e, 
em que medida podem exercer suas 
liberdades individuais, resguardando-se 
nas leis e políticas não discriminatórias 
e afirmativas.

O pesquisador é servidor público 
do Poder Judiciário, atuando há mais de 
15 (quinze) anos na cidade de Franca/SP, 
na área de Família e Sucessões, junto 
ao Fórum local, razão pela qual pretende 
desvendar quais os principais desafios 

desta nova configuração familiar, 
visando compreender os contextos de 
vulnerabilidade jurídico-social nos quais 
estão inseridas as pessoas unidas por 
homoafetividade, a partir das percepções 
dos próprios indivíduos que vivenciam 
essa realidade e também dos servidores 
públicos (juiz, promotor, assistente social, 
psicólogo, advogados e/ou defensores 
públicos, oficiais de cartório de registro 
civil), e advogados, que residem e ou tra-
balham no município de Franca/SP. 

Conforme mencionado alhures, 
aos casais participantes da pesquisa, 
bem como aos profissionais, agentes 
públicos e advogados serão aplicadas 
uma entrevista semi-estruturada, 
visando compreender os contextos de 
vulnerabilidade jurídico-social nos quais 
estão inseridas as pessoas unidas por 
homoafetividade, a partir das respecti-
vas percepções.

Conforme explicam Eva Maria 
Lakatos e Marina de Andrade Marconi 
(2008, p. 80):

A entrevista é um encontro entre 
duas pessoas, a fim de que uma 
delas obtenha informações a res-
peito de determinado assunto, 
mediante uma conversação 
de natureza profissional. É 
um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta 
de dados ou para ajudar no 
diagnóstico ou no tratamento de 
um problema social.

Assim, aos nossos entrevistados 
será aplicada uma entrevista semi-
estruturada, buscando-se compreender 
as vulnerabilidades jurídico-social nas 
quais estão inseridas as pessoas unidas 
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por homoafetividade.
Como dito, buscar-se-á 

compreender as vulnerabilidades 
jurídico-sociais nas quais estão inseridas 
as pessoas unidas por homoafetividade. 
Para tanto, serão aplicados formulários, 
bem como realizada entrevistas e 
posteriormente apresentados os dados 
mais relevantes. 

No tocante aos aspectos éticos, 
de acordo com as disposições da 
resolução número 466/12 do Ministério 
da Saúde sobre pesquisas envolvendo 
seres humanos, foram tomados os 
cuidados necessários. O pesquisador 
se responsabilizará pela integridade 
e bem estar dos participantes da pes-
quisa, obtendo seu consentimento 
livre e esclarecido, tratando-os sempre 
com dignidade, respeitando-os em sua 
autonomia e defendendo-os em sua 
vulnerabilidade. Os riscos e benefícios 
de estudo são sempre avaliados, 
observando a relevância social da 
pesquisa em termos dos benefícios e 
vantagens para a sociedade.

4. Resultados Parciais

Como resultados parciais, a 
partir da aplicação de uma entrevista 
semi-estruturada, visando compreender 
os contextos de vulnerabilidade jurídico-
social nos quais estão inseridas as 
pessoas unidas por homoafetividade, 
a partir das respectivas percepções 
dos envolvidos, quais sejam, casais e 
pessoas unidas em união homoafetiva, 
bem como dos diversos profissionais 
das áreas jurídica, psicológica e de 

as-sistência social, objetiva-se discutir 
o desenvolvimento humano e social, 
evidenciando as transformações 
familiares ao longo do tempo, mostrando 
e buscando subsídios desta realidade, 
com enfoque no Município de Franca. 
O trabalho visa demonstrar, também, as 
dificuldades enfrentadas por pessoas 
ligadas pela afetividade, que são 
discriminadas por serem do mesmo 
sexo, sendo deixadas à margem 
pela sociedade e, ainda, destacar a 
importância da atuação da sociedade 
para eliminar estas diferenças, sob a 
ótica da dignidade humana, com im-
portante atuação do Poder Judiciário, a 
fim de dirimir as diferenças e reduzir o 
preconceito. 

5. Considerações Parciais

A visão acerca do 
desenvolvimento social tem que ter um 
alcance além das fronteiras unicamente 
econômicas. As liberdades individuais, e, 
neste contexto, incluem-se as liberdades 
sexuais, são fatores determinantes para 
um desenvolvimento humano digno, 
com respeito a diversidade, observando-
se não apenas as vontades e desejos da 
maioria, mas, também e, sobretudo, das 
minorias que são, em grande parte das 
vezes, deixadas à margem da socieda-
de.

Ainda que se observe uma 
notável inércia do Poder Legislativo, 
que deveria, ao menos, buscar a 
redução da discriminação dos diversos 
grupos sociais, o Poder Judiciário tem 
contribuído para dirimir essas diferenças.
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A autonomia das minorias 
sexuais somente será possível com o 
respeito que deve ser dado ao direito 
de escolha de pessoas do mesmo sexo 
poderem conviver em harmonia sem 
serem deixadas de lado, à própria sorte.

Para que o indivíduo seja 
relamente livre, este necesita de 
condições para exercer suas liberdades 
individuais. 

Denota-se que o respeito à 
dignidade humana engloba o respeito a 
livre escolha de relacionamento.

E, a partir das decisões judiciais, 
foi possível observar uma sensível 
redução das desigualdades.

Essas decisões permeadas 
pelo princípio da dignidade da pessoa 
humana, permite a igualdade dos 
diferentes grupos sociais.

O respeito a liberdade, em 
especial, a liberdade sexual, que decorre 
do direito de igualdade, assegurado 
pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, garante aos indivíduos a 
possibilidade de não sofrerem o arbítrio 
de tiranos e governos autoritários. 

É inadmissível que uma 
sociedade conservadora e diversos 
grupos religiosos interfiram na vida 
sexual e reprodutiva da população, 
cerceando direitos.

Ao longo dos tempos, a 
família adquire uma nova roupagem, 
superando a visão tradicionalista, 
decorrente diretamente das mudanças 
da realidade social que fizeram com que 
a própria Constituição Federal brasileira 
desvinculasse a família do casamento 
tradicional, adequando-se às realida-

des fáticas, consubstanciadas em 
princípios que devem nortear e permitir 
o desenvolvimento humano e social, 
com respeito, inclusive, a diversidade de 
opiniões. 

O Princípio da Dignidade 
Humana é preponderante para nortear 
pessoas a obterem um desenvolvimento 
social em que possam efetivamente 
exercer suas escolhas, sem perseguições 
ou julgamentos.

Atualmente, a doutrina mais 
moderna leva em consideração o afeto 
como elemento fundamental e justificador 
das relações públicas, contínuas e 
duradouras com o intuito de constituir 
família, não deixando margem para a 
exclusão de qualquer relacionamento 
que tenha esses atributos do conceito 
de família, respeitando-se a dignidade 
humana na sua condição de componente 
fundamental para o desenvolvimento 
social.

Esses mesmos princípios 
constitucionais que orientaram decisões 
judiciais a favor da união estável 
homoafetiva e do casamento de pessoas 
do mesmo sexo, garantem e preservam 
a dignidade dessas pessoas, numa 
perspectiva humanística, suprindo a 
inércia legislativa.  

Os avanços e conquistas de 
direitos da homoafetividade, por via 
judicial, são conquistas importantes a 
favor da dignidade da pessoa humana, 
da liberdade e da igualdade.

Políticas Públicas, com um 
novo olhar para essa realidade, são 
necessárias e permitem, de maneira 
democrática, avanços sociais, com 
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respeito a essa inegável realidade. 
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Resumo
O objetivo deste trabalho é identificar e analisar 
os impactos do desenvolvimento social provo-
cado como consequência da aplicação de 
projetos sociais de basquete na cidade de 
Franca-SP sob o prisma dos participantes. 
Palavras-Chave: desenvolvimento social; 
liberdade; igualdade; projetos sociais;
 

expansão das liberdades reais que as 
pessoas desfrutam. Mas as liberdades 
dependem de outros determinantes, 
das disposições sociais e econômicas, 
os serviços de educação e saúde. 
Para um desenvolvimento mais amplo 
é importante que se tirem importantes 
formas de privação de liberdade 
como a pobreza e tirania, carência de 
oportunidades econômicas, negligência 
dos serviços públicos entre outras. Com 
oportunidades sociais adequadas, as 
pessoas podem moldar de forma digna 
seu próprio destino e ajudar uns aos 
outros. Importante notarmos também, 
que a perspectiva baseada na liberdade, 
apresenta uma semelhança genérica com 
a preocupação comum com a “qualidade 
de vida” que foca em como as pessoas 
vivem e as escolhas que elas têm e não 
apenas nos recursos financeiros que 

Abstract
This work aims to identify and analyze the im-
pacts of the social development provoked as 
a consequence of the application of basketball 
social projects in the city of Franca-SP from the 
perspective of the participants. 
Keywords: Social development; freedom; 
equality; social projects. 

1. Introdução

O conceito de desenvolvimento 
pode ser discutido a partir da dimensão 
de alargamento das capacidades 
humanas como preconizado por Amartya 
Sen. Ainda, pode ser interpretado 
através dos fundamentos de expansão 
das possibilidades, como afirmado 
por Celso Furtado. Estas ideias de 
desenvolvimento estão aproximadas 
e relacionadas visto que alargamento 
não ocorre se não forem asseguradas 
as devidas condições objetivas para a 
sua realização (Souza, Ramalho, et al., 
2014). 

A liberdade é um dos fatores 
mais importantes na vida de qualquer 
pessoa. Dentro desse contexto, o 
desenvolvimento regional pode ser 
considerado como um processo de 
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elas dispõem (Sen, 2000).
Os projetos sociais, que são 

trabalhos desenvolvidos sem fins 
lucrativos e que buscam trazer para uma 
comunidade ou grupo de indivíduos, o 
desenvolvimento econômico, social e 
cultural ou e podem representar uma 
forma de expansão de liberdade dentro 
do contexto do esporte. São realizados 
por entidades não privadas, mas que 
também não tem um caráter público, 
ou seja, não são geridas pelo Estado, 
cuja regulamentação obedece a Lei No. 
13.204, de 14 de dezembro de 2015.

Este trabalho busca responder 
ao seguinte problema de pesquisa: 
os projetos sociais esportivos, mais 
especificamente aqueles relacionados 
à modalidade de basquete, promovem 
o desenvolvimento regional preconizado 
por Amartya Sem e Celso Furtado em 
(Souza, Ramalho, et al., 2014)?

Não dispomos, até o momento, 
de muitos estudos acerca destes projetos 
sociais esportivos, especialmente 
aqueles que discutem o desenvolvimento 
regional provocados aos participantes, 
tarefa aliás extremamente complexa 
e que motiva a investigação por parte 
dos pesquisadores da área de desen-
volvimento regional.

O objetivo deste trabalho é 
identificar e analisar os impactos do 
desenvolvimento regional provocado 
como consequência da aplicação dos 
projetos sociais de basquete na cidade 
de Franca-SP sob o prisma dos par-
ticipantes.

Como objetivos específicos, 
pode-se elencar os seguintes:

• Identificar os projetos 
sociais de basquete que 
já ocorreram e que estão 
acontecendo em Franca-SP

• Entender o funcionamento 
dos projetos, assim como 
a realidade dos alunos e 
familiares

• Discutir o desenvolvimento 
econômico, social e humano 
provocado pelos projetos 
sociais esportivos

Os resultados da pesquisa 
podem melhor nortear os gestores na 
criação e execução dos projetos sociais 
esportivos, assim como autores de 
políticas públicas podem utilizá-los para 
aperfeiçoar e incrementar os incen-
tivos fiscais às empresas e pessoas que 
investem no social.

2. Referencial Teórico

A partir da década de 90 
inúmeros projetos sociais espalharam-
se pelo território nacional. Atualmente 
temos incontáveis projetos existentes 
Brasil, patrocinados por instituições 
governamentais, empresas privadas, 
organizações não-governamentais 
(ONGs) ou organizações da sociedade 
civil (OS-CIPs) voltados a atender 
crianças e jovens, em situação de 
vulnerabilidade social. (Landim, 2002).

A urbanização e a sociedade 
pós-industrial fizeram com que as 
crianças perdessem espaços de lazer 
nas ruas nas quais eram praticadas 
brincadeiras com mais atividade física, 
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com o consequente aumento de horas de 
lazer na internet, videogames e televisão. 
Outro fator que contribuiu para uma piora 
do quadro foi aumento da violência nas 
ruas e veículos automotores nas cidades 
contribuindo para rotina inadequada de 
atividade física (Faria; Brolo et al, 2010).

Os projetos sociais voltados 
para os jovens das comunidades menos 
favorecidas têm sido implementados a fim 
de afastar os meninos do mundo do crime, 
envolvendo-os com práticas saudáveis e 
livrando os mesmos da violência. A ideia 
é ocupá-los com atividades educativas, 
esportivas, culturais e de formação para 
o trabalho. Acredita-se que o ócio possa 
ser ocupado pelo crime. (Gonçalves, 
2003).

Inúmeros alcances são 
apontados por projetos voltados a 
prática de exercícios físicos. Está 
relacionado à prevenção de doenças 
como osteoporose, afecções musculo 
articulares e câncer, além de reduzir 
chances de distúrbios de sono e doenças 
mentais como a depressão e ansiedade. 
A má atividade física está relacionada 
a maior prevalência de doença crônico 
degenerativa. Estudos apontam três 
vantagens de crianças fisicamente 
ativas: crianças mais saudáveis, os 
efeitos são transferidos a vida adulta 
e há manutenção do hábito na vida 
adulta, sendo assim, se tornam adultos 
fisicamente ativos, evitando custos com 
doenças. Dentre outros benefícios estão 
o aumento da autoestima, suporte na 
prevenção do tabagismo, da drogadição 
e do alcoolismo. (Alves e Sampaio, 
2007).

Além dos benefícios para saúde 
física os projetos sociais relativos aos 
esportes são, em muitos casos, eleitos 
como formas de atração das crianças 
e jovens, com atividades corporais que 
podem ser muito interessantes para 
eles e, ao mesmo tempo, propiciar o 
controle do tempo livre e veicular regras 
de convivência, etiqueta e éticas, numa 
autêntica missão civilizatória (Abad, 
2003).

Tendo ainda o intuito de 
promover espaços de proteção social 
e vivências diferentes e inclusivas. Os 
programas sociais esportivos contribuem 
para promoção da democratização, 
envolvendo a busca de liberdade e a 
igualdade perante a Lei e são capazes 
de minimizar desigualdades e manter o 
bemestar social por serem um canal de 
socialização e inclusão (Grando; Madrid, 
2017).

Mesmo com todos os dados, 
não se percebe nos agentes políticos a 
cultura de observarem as pesquisas e 
as claras evidências cientificas sobre o 
quanto esses projetos sociais impactam 
a vida não só dos alunos, mas também 
a vida daqueles que o cercam. Esses 
estudos são fundamentais para que 
possamos comprovar os inúmeros 
benefícios de se investir em políticas 
públicas na área dos esportes (Viana-
Meireles et al., 2020).

3. Procedimentos Metodológicos

Este trabalho caracteriza-se 
em sua primeira fase por ser teórico, 
exploratório e de revisão de literatura 
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em livros, artigos e revistas contendo 
os temas relacionados ao objetivo 
proposto, como desenvolvimento 
regional, desenvolvimento econômico, 
humano e social, projetos sociais 
esportivos, inclusão social, desigualdade 
e integração social.

Em uma segunda fase, este 
trabalho tem caráter observacional, 
uma pesquisa de campo, com foco 
exploratório e explicativo com os 
projetos sociais esportivos de basquete 
em andamento na cidade de Franca-SP. 
Em especial, fazer uma pesquisa quan-
titativa e qualitativa com aplicação de 
questionários com participantes atletas e 
seus familiares, técnicos e gestores de 3 
projetos:

a) Projeto Basquete.com do instituto 
ASPA (Associação de Pais e Amigos do
Basquete de Franca)
b) Projeto Ídolo Social do instituto 
Anderson Varejão
c) Projeto Assistência pra Vida do 
instituto Fausto Giannecchini

Espera-se que ao executar 
estas duas fases, os objetivos sejam 
atingidos e o problema de pesquisa 
respondido. Apresentar de forma objetiva 
os resultados pretendidos e/ou obtidos 
até o momento.

4. Resultados Parcial/Final

A revisão teórica, conceitual, 
bibliográfica e exploratória de 
desenvolvimento e projetos sociais está 
sendo finalizada, visto que o trabalho 

está em andamento. Muito foi aprendido 
sobre como discutir o desenvolvimento 
social provocado pelos projetos sociais 
aos seus participantes, apesar da 
escassez destes trabalhos na literatura. 

Particularmente, o trabalho de 
Cortes Neto (Cortes Neto, et. el. 2015) 
e colaboradores trazem um importante 
resultado sobre os principais benefícios 
dos projetos sociais esportivos, citando: 
a inclusão social, as mudanças positivas 
de comportamento, o preenchimento do 
“tempo livre”, o aumento do desempenho 
escolar, a aprendizagem das modalidades 
esportivas e o aperfeiçoamento do 
desempenho motor. Estes resultados 
serão considerados neste trabalho para 
nortear a criação de questionário para 
aplicação aos participantes dos projetos 
sociais em estudo.

5. Considerações Parcial/Final

Este trabalho está em fase final 
de construção de questionário, bem 
como obtenção de autorização para 
aplicação dele nos projetos sociais. Em 
seguida, serão enviados e submetidos 
ao Conselho de Ética e Pesquisa do Uni-
FACEF. Após aprovação, serão aplicados 
aos participantes: gestores, professores, 
alunos e pais para interpretação e 
discussão dos resultados. Enquanto 
isto, dar-se-á andamento e finalização 
da revisão teórica.  
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Resumo
A pandemia Covid 19 vem comprometendo 
o mundo todo e levantando questões sobre 
como enfrentá-la. Para controlá-la, autori-
dades determinaram, em 2020, o fechamento 
do comércio, podendo funcionar somente 
os serviços essenciais, o que fomentou o 
avanço do comércio eletrônico. Este trabalho 
apresenta uma proposta de pesquisa sobre as 
razoes pelas quais o comércio eletrônico pode 
ser visto como uma estratégia de sobrevivência 
das empresas diante da crise econômica 
causada pela pandemia do Covid 19
Palavras-Chave: E-Commerce, Covid 19, 
Pandemia, Crise Econômica, Desenvolvimento 
Regional.

instantâneo e o isolamento social 
serem fundamentais determinações 
para controlar a pandemia, não só o 
Brasil como todo o mundo, se deparou 
e permanece enfrentando o problema 
do desequilíbrio econômico, causado 
pela pandemia. A crise econômica 
constituiu-se a todas as adversidades 
econômicas recorrentes da mudança 
comportamental, medo do colapso de 
saúde e em razão disso, o declínio do 
comercio.

Diante do caos econômico, 
diversos empresários adotaram o 

Abstract
The Covid 19 pandemic has been threaten-ing 
the world and raising questions about how to 
deal with it. To control it, authorities ordered 
the closure of the trade, allowing only essential 
services to function. In response to the problems 
of this work, the reasons why e-commerce can 
be seen as a survival strategy for companies 
in the face of the Covid 19 economic crisis and 
as a contributor to the regional development of 
Franca-SP.
Keywords: E-Commerce, Covid 19, 
Pandemic, Economic Crisis, Regional 
Development.

1. Introdução

Em dezembro de 2019, foi 
diagnosticado o primeiro caso da síndrome 
respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) 
denominada posteriormente de Covid 
19. O vírus se iniciou na cidade de 
Wuhan, na China, e posteriormente, 
inúmeros países, incluindo o Brasil 
tiveram casos confirmados da doença. 
Devido à velocidade de propagação do 
vírus, a OMS declarou, em 11 de março 
de 2020 uma pandemia.

Apesar de o diagnostico 
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sistema do comercio eletrônico para 
sobreviver a crise, e esta estratégia vem 
auxiliando no equilíbrio da economia 
neste momento tão adverso.

Este tipo de comercio é uma 
alternativa muito apreciada pelas 
empresas em geral, e igualmente, vem 
ganhando cada vez mais espaço no 
cotidiano dos consumidores através de 
todas as facilidades que apresenta.

Atualmente, no período que o 
mundo inteiro vem enfrentando com a 
pandemia, este meio ganhou muita força, 
não só pelas facilidades já oferecidas, 
mas, com relação ao isolamento, os 
clientes podem consumir os produtos 
desejados sem sair de suas próprias 
residências e as empresas encontraram 
uma forma para sobreviver diante da 
crise.

Diante do exposto, este projeto 
apresenta algumas questões de pesquisa, 
são eles: Quais os efeitos da pandemia 
Covid 19 na utilização da estratégia 
de vendas por meio do comercio 
eletrônico pelas empresas da região 
de Franca-SP? Como o e-commerce 
pode influenciar na sobrevivência das 
empresas diante da crise econômica 
causada pela Pandemia Covid 19? 
Como o e-commerce pode influenciar na 
sobrevivência das empresas diante da 
crise econômica causada pela Pandemia 
Covid 19? Como o e-commerce contribui 
para o desenvolvimento econômico na 
região de Franca-SP?

Como hipótese, é possível 
supor que o comercio eletrônico 
se faz importante para auxiliar no 
desenvolvimento econômico durante 

o período da pandemia Covid 19, pois, 
mesmo com as medidas restritivas 
e o fechamento das lojas físicas, as 
empresas que aderiram a venda online 
sobreviveram diante da crise.

Com o propósito de confirmar ou 
não as hipóteses levantadas, a pesquisa 
tem como objetivo geral: verificar 
os efeitos da pandemia Covid 19 na 
utilização da estratégia de vendas do 
comercio eletrônico pelas empresas da 
região de Franca-SP.

Os objetivos específicos que 
auxiliaram na realização do objetivo 
geral são: 1. Mostrar quais os fatores 
advindos da pandemia Covid 19, e as 
principais vantagens que impulsionaram 
o notório crescimento do e-commerce 
no Brasil e no mundo; 2. Identificar os 
fatores que influenciam na sobrevi-
vência das empresas diante da crise 
econômica causada pela Pandemia 
Covid 19; 3. Verificar indicadores de 
como o comércio eletrônico contribui 
para o desenvolvimento econômico na 
região de Franca-SP.

Neste contexto, a pesquisa é 
relevante, pois aborda questões que 
envolvem dilemas enfrentados pelo 
mundo inteiro a partir da pandemia 
Covid 19, e o comercio eletrônico como 
fator influenciador na sobrevivência 
das empresas durante este período 
econômico tão adverso.
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2. Referencial Teórico

2.1. Comercio Eletrônico como Estratégia 
de Vendas

No senso comum, pode-se 
entender o comércio como Compra, 
troca ou venda de mercadorias, 
produtos, valores, etc. Para Costa 
(2009), a evolução da internet forçou 
uma transformação na economia, em 
que o conhecimento começa a depender 
da tecnologia para disseminar-se, 
especialmente com relação a prática de 
negócios.

Conforme Guimarães Junior 
(2007, apud Silva e Marques, 2016, p. 
16), o comercio eletrônico, assim como 
uma loja comum, é um conjunto de 
atividades na internet, em que existe um 
vendedor com a finalidade de vender 
um produto, assim como um comprador 
que está interessado por este produto e 
a partir desses interesses dará início a 
uma negociação comercial. Deste modo, 
define-se e-commerce, como um modo 
de comercio de produtos e serviços, 
utilizado exclusivamente por meio da 
internet.

De acordo com Amor (2000), 
o comércio eletrônico é uma inovação 
quando o assunto é fazer negócios, 
modificando vários componentes 
estratégicos, deste modo implica em 
um conjunto de benefícios em potencial, 
como por exemplo disponibilidade de 
tempo ininterrupto para a realização das 
transações online, ausência ou baixo 
custo com aluguel, estoque e mão de 
obra. Contudo, exige muito investimento 

financeiro e tecnológico com relação a 
logística, e nota-se que tais investimentos 
que são indispensáveis em qualquer 
negócio.

Para Diniz et al. (2011), 
antigamente as vendas online de 
produtos eram bastante restritas e 
apenas pequenos objetos como livros 
CD’s e outros de fácil aquisição. Com 
o decorrer dos anos, juntamente com 
a evolução da tecnologia, tornou-se 
possível a compra de diversos tipos de 
produtos e serviços de variados preços, 
desde uma simples caneta até TV’s, 
pacotes de viagens ou automóveis.

Conforme diz Goberto (2011), 
dentre todas as vantagens oferecidas 
pelo e-commerce, as que mais destacam-
se são: 

• Transformar-se em 
referência: dentro do 
universo virtual, é mais 
fácil tornar-se conhecido 
no mercado, visto que 
a divulgação neste 
meio é instantânea e os 
consumidores estão a todo 
tempo conectados.

• Alta Disponibilidade: com 
relação a isso, o e-commerce 
é um recurso extremamente 
facilitador se comparado 
com o comercio físico, de 
modo que se torna possível 
a aquisição de produtos e 
serviços a qualquer hora do 
dia com a comodidade de 
não precisar sair de casa.

• Estoque Funcional: 
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quando o cliente vai a uma 
loja física, corre o risco 
de frustrar-se perante a 
incerteza de disponibilidade 
do produto, já no comercio 
eletrônico torna-se possível 
a realização de vendas 
de produtos sem estoque, 
através da produção por de-
manda.

• Redução do Custo 
Operacional: ao comparar 
as despesas de uma loja 
física e uma virtual, percebe-
se uma grande diferença, 
pois dentro do comercio 
eletrônico é possível eliminar 
diversos custos, como: 
aluguel, manutenção de 
espaço, estoque, salário de 
funcionários, entre outros.

2.2. Pandemia Covid 19 e a Evolução do 
Comercio Eletrônico

Conforme Bernardes (2017), o 
e-commerce tornou-se economicamente 
lucrativo, pois, além das vantagens que 
disponibiliza como comodidade, é um 
ramo que mesmo em tempo de crise 
vem crescendo continuamente, tanto 
no número de vendas, quanto ao de 
consumidores.

Diante disso, percebe-se a 
importância do comercio eletrônico a 
partir da crise que se instalou no Brasil 
em 2020.

Em dezembro de 2019, surgia 
em Wuhan na província da China, o 
primeiro caso da síndrome respiratória 

aguda grave (SARS-CoV-2) denominada 
Covid 19. A doença pode desencadear 
desde um resfriado comum até morte 
por insuficiência renal ou respiratória.

Após a primeira contaminação 
o vírus se propagou e inúmeros países 
tiveram casos confirmados de Covid 19. 
Perante a rapidez de disseminação do 
vírus, a OMS declarou em 11 de março 
de 2020 o início de uma pandemia.

Em outubro de 2021, no Brasil, 
o número de óbitos por Covid-19 chega 
próximo a 600.000. Para controlar a 
situação enfrenta-da, as autoridades 
decidiram tomar medidas mais drásticas 
e decretaram o isolamento social a fim 
de conter a proliferação viral. No entanto, 
esta medida prejudicou a maioria das 
empresas do país, aumentou o de-
semprego, causando uma desenfreada 
crise econômica no Brasil. 

Segundo o site Isto é Dinheiro 
(2020), as vendas online foram o 
único caminho encontrado pelas lojas 
para sobreviverem neste período 
de quarentena. Além disso, o Brasil 
registrou um aumento médio de 400% 
no número de lojas que abriram o 
comercio eletrônico durante o período de 
isolamento social.

Conforme a Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABCOMM, 2021), até o começo das 
ações para conter o coronavírus no 
país, no início da segunda quinzena de 
março a média mensal de aberturas era 
de 10 mil, após o decreto de quarentena 
o número saltou para 50 mil no mês. 
O levantamento indicou que mais de 
100 mil lojas aderiram ao sistema de 



159

PEIXOTO, I. G.; NETO, S. C. A contribuição do comercio eletrônico para a sobrevivência das 
empresas durante o período da pandemia covid-19. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 155-162p.; 344p.

e-commerce e os setores que estão em 
alta são: moda, alimentos e serviços.

De acordo com ABComm 
(2021), foi registrado um aumento de 
40% no número de vendas online e 
os seis setores que obtiveram mais 
crescimento são de:  calçados (99,44%), 
Bebidas (78,90%), eletrodomésticos 
(49,29%),Autopeças (44,64%), Super-
mercado (38,92%), Artigos Esportivos 
(25,75%), moveis e Decoração (23,61%) 
e Moda (18,38%).

Conforme descrito por Monteiro 
(2017): 

O e-commerce continua 
apresentando um cenário 
positivo, principalmente por 
conta da consolidação do modelo 
marketplace no país, do aumento 
no número dos consumidores 
virtuais e do consumo via mobile 
(Monteiro. 2017. p. 12).

Segundo as pesquisas de 
Webshoppers (2018), o e-commerce 
continua em ascensão, mesmo durante 
período de crise econômica no país não 
parou de crescer, considerando-o um 
ótimo ramo de atividade.

O comercio eletrônico teve 
grande evolução com o passar do 
tempo em razão do avanço da internet e 
mudança de hábitos das pessoas. Através 
do avanço tecnológico, modificações 
tornam-se necessárias e empresas 
precisam se moldar aos novos me-
canismos disponíveis no mercado. Atual-
mente as pessoas usam a internet como 
meio de busca, tanto para comprar algum 
produto, quanto para fazer pesquisas 
de preços em diversos fornecedores 

simultaneamente, características estas 
que são consideradas vantajosas dentro 
desta modalidade.

Pode-se observar o uso do 
e-commerce como estratégia de vendas, 
por meio do seu contínuo crescimento, 
levando em conta as facilidades que este 
recurso oferece como comodidades, 
rapidez, flexibilidade nas compras, 
redução de custos e aumento de 
faturamento.

Percebe-se que o e-commerce 
está sendo muito utilizado como estratégia 
de sobrevivência das empresas, não 
só no Brasil como no mundo, neste 
período de crise econômica causada 
pela pandemia do Novo Coronavírus. 
Com a adoção deste método, devido as 
vantagens apontadas no decorrer deste 
trabalho, a economia está girando, as 
empresas estão produzindo e faturando, 
mesmo diante de um período tão 
turbulento como este que se apresenta.

2.3. Panorama das Empresas e do 
Comercio Eletrônico na Região de 
Franca

Pretende-se com o estudo 
realizar um panorama das pequenas e 
médias empresas de calçado na cidade 
de Franca-SP.

Este panorama busca evidenciar 
a importância do e-commerce para a 
economia e para o Desenvolvimento 
Regional, enfatizando a relevância 
deste tipo de comércio, diante da crise 
econômica instalada no Brasil em 2020, 
com a chegada da pandemia Covid 19.

Objetiva-se mostrar o 
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crescimento deste tipo de negócio, 
citando as empresas que aderiram ao 
comercio eletrônico, em especial a partir 
do início da pandemia.

Além das facilidades oferecidas 
por este tipo de negócio, como a 
possibilidade de comprar sem sair de 
casa, os preços dos produtos mais 
baixos em comparação com as lojas 
físicas, dentre outros fatores, o estudo 
anseia apontar, que os motivos que 
impulsionaram o crescimento deste 
tipo de comércio foram, a chegada da 
pandemia e o isolamento social que se 
fez necessário para conter a proliferação 
do vírus SARS-CoV-2.

Diante deste período caótico, 
lojas físicas foram obrigadas a parar 
suas atividades por um tempo em 
função das restrições e do isolamento 
social. Para sobreviverem a tal momento 
de conjunturas tão instáveis, muitos 
empresários adotaram o comercio 
eletrônico para não encerrarem suas 
atividades. A fim de explicar mais 
detalhadamente o conteúdo abordado 
neste panorama, será realizada uma 
pesquisa de campo na região de Franca-
SP.

3. Procedimentos Metodológicos

No intuito de comprovar e 
quantificar a contribuição que este tipo 
de negócio ofereceu para as empresas 
durante a crise econômica advinda 
do período pandêmico, a proposta do 
presente trabalho é realizar uma pes-
quisa de campo nas pequenas e médias 
empresas de calçados de Franca-SP 

que utilizam o sistema do comercio 
eletrônico.

Pretende-se, também, evidenci-
ar as empresas de Franca-SP que 
adotaram este tipo de negócio a partir 
da chegada da pandemia Covid 19 no 
Brasil.

Planeja-se realizar esta pesquisa 
com a utilização de dados coletados em 
institutos como IBGE, ACIF e até mesmo 
em sindicatos, a fim de melhor detalhar 
os impactos e contribuições deste tipo de 
comércio, no que tange a sobrevivência 
das pequenas e médias empresas de 
calçados de Franca-SP diante do atual 
período pandêmico.

No intuito de deixar o estudo mais 
detalhado e completo, será realizada 
uma pesquisa qualitativa em empresas 
de calçados localizadas em Franca-
SP, e a estrutura desta pesquisa será 
composta pela utilização dos resultados 
advindos das entrevistas estruturadas e 
semiestruturadas.

A presente pesquisa começou 
por meio de um estudo bibliográfico 
sobre os assuntos abordados, utilizando 
assim materiais disponíveis para o 
público em geral. Os assuntos abordados 
nesta revisão teórica foram: Comercio 
Eletrônico como estratégia de vendas; 
Pandemia Covid 19 e a evolução do 
comercio eletrônico; e por fim fez-se um 
panorama das empresas e do Comércio 
Eletrônico na região de Franca.

Será efetuada uma pesquisa de 
campo nas pequenas e médias empresas 
de calçados de Franca-SP que utilizam 
o sistema do comercio eletrônico, a fim 
de mensurar a contribuição que este tipo 
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de negócio ofereceu para as empresas 
durante a crise econômica instaurada no 
período pandêmico.

Tendo em seu bojo uma 
abordagem qualiquantitativa, na 
pesquisa será realizada coleta de 
dados em institutos como IBGE, ACIF, 
e até em sindicatos a fim de quantificar 
todas as empresas que estão inseridas 
nesta forma de comercio eletrônico, 
e os impactos e contribuições deste 
tipo de comércio para a sobrevivência 
das pequenas e médias empresas 
de calçados de Franca-SP durante o 
período da Pandemia do Covid 19. 

Os tipos de pesquisa do trabalho 
podem ser então definidos quanto aos 
fins: a pesquisa é descritiva porque visa 
expor através de um recorte temporal 
a contribuição do comércio eletrônico 
durante o período da pandemia Covid 
19, terá caráter bibliográfico, pois 
serão utilizados materiais científicos 
disponíveis para o publico em geral, e 
será documental pois serão utilizados 
materiais coletados em pesquisa de 
campo nas empresas de calçados; 
e quanto a abordagem de dados, a 
pesquisa terá caráter qualitativo e 
quantitativo. 

4. Resultados Parciais

Por ser um projeto de 
pesquisa com uma proposta ainda em 
andamento, não há resultados parciais 
a serem observados. Pretende-se com a 
realização do estudo, apontar os efeitos 
da Pandemia Covid 19, e a importância 
da utilização do comercio eletrônico 

pelas empresas da região de Franca-
SP como estratégia de vendas princi-
palmente neste periodo de conjuntura 
tão complexa.

A fim de realizar este objetivo, 
a pesquisa propõe a mostrar quais são 
os fatores recorrentes da pandemia, 
e as vantagens que impulsionaram o 
progresso do e-commerce no Brasil e no 
Mundo. 

Além disso, o estudo visa 
identificar os fatores que atuam na 
sobrevivência das empresas, perante a 
crise econômica causada pela Covid-19. 
Por fim, através do estudo objetiva-
se analizar os indicadores de como o 
comércio eletrônico auxilia no desenvol-
vimento econômico da região de Franca-
SP.

5. Considerações Parciais

Apesar de o diagnóstico rápido e 
as medidas restritivas serem essenciais 
no controle da pandemia, o mundo vem 
enfrentando um grande inconveniente, 
que é o desiquilíbrio econômico. 

A crise econômica refere-se a 
todos os impasses econômicos advindos 
da mudança comportamental, aversão 
ao colapso de saúde e em função disso, 
a queda do comercio. 

Com isso, objetiva-se comprovar 
que em função do caos econômico 
resultante da pandemia Covid 19, 
vários empresário passaram a utilizar 
o comercio eletrônico para sobreviver 
à crise e, neste trabalho, pretende-se 
apontar como este método vem auxi-
liando no equilíbrio da economia neste 
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período pandêmico.
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Resumo
O Desenvolvimento Social, polissêmico que 
é, pode se apresentar como Desenvolvimento 
Político, para tanto, reforçar as bases estrutu-
rais e elementares do Estado Democrático, 
como a participação e a educação cívica são 
essenciais.
Palavras-Chave: Democracia, Desenvolvi-
mento Político, Partici-pação.

É bem verdade que naquele 
período em específico, o regime totalitário 
já dava alguns sinais de arrefecimento, 
permitindo o pluripartidarismo e até 
mesmo uma Lei de Anistia para aqueles 
que cometeram crimes políticos. 

Em 1983, através de uma 
emenda constitucional proposta pelo 
Deputado Dante de Oliveira que previa 
a possibilidade de eleição direta para 
Presidente da República nas eleições 
que ocorreriam no ano seguinte. Tal 
medida contou com o apoio de milhões 
de pessoas, especialmente dos jovens 
de então, que, em sua maioria, nunca 
haviam votado para o líder nacional. 
Infelizmente tal emenda não foi aprovada 
e as eleições diretas só ocorreram em 
1989 (BLUME, 2016).

Tristemente, entre os jovens, que 

Abstract
Social Development, polysemic that it is, can 
present itself as Political Development, there-
fore, it reinforces the structural and elementary 
bases of the Democratic State, as participation 
and civic education are essential. 
Keywords: Democracy, Political Deve-
lopment, Participa-tion.

1. Introdução

Não é incomum se deparar com 
pessoas que afirmam não gostar de 
política ou até mesmo que a rechaçam 
veementemente, como se fosse algo 
essencialmente ruim.

Infelizmente, esse cenário de 
desilusão política cresce ainda mais com 
o passar dos tempos, especialmente 
com jovens, o que se torna ainda mais 
temerário, visto que competirá a estes a 
condução do Brasil no futuro próximo.

Todo aquele furor criado com as 
Diretas Já, quando os jovens foram às 
ruas para protestar e marcar a posição na 
reabertura democrática brasileira, após 
mais de vinte anos de regime ditatorial, 
hoje se vê enfraquecido, praticamente 
esquecido.
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outrora entoaram os mais firmes cantos 
em prol da democracia, nos tempos 
de hoje, vigora sentimentos, talvez, de 
desapego com o atual modelo político, 
possivelmente em razão do descrédito 
com os líderes que, ao invés de trilhar 
o caminho da probidade e da lisura na 
condução da máquina pública, acabam 
permitindo e até mesmo participando de 
escolhas que não são condizentes com 
os corolários básicos do Estado De-
mocrático de Direito.

É bem verdade que, em pesquisa 
realizada pelo Economist Intelligence 
Unit (2019), que produziu o Índice de 
Democracia 2018, ex-traise uma recessão 
democrática mais ampla, principalmente 
nos países ocidentais. Levando-se 
em conta os fatores analisados, quais 
sejam, processo eleitoral e pluralismo, 
participação política, cultura política e 
funcionamento do governo, apenas na 
Ásia e África houve crescimento. Já nas 
demais localidades, houve decréscimo, 
ou seja, aumentou-se o desprezo pela 
democracia. América Latina e Caribe 
(6,43 para 6,24), América do Norte (8,64 
para 8,56) e Europa Ocidental (8,61 para 
8,35) (CAVALHEIRO et al, 2019).

Já no Brasil, o que se vê, ante 
os números que o Tribunal Superior 
Eleitoral disponibiliza, especialmente 
no que se refere às eleições municipais 
de 2020 no Município de Franca, 
infelizmente corroboram o que fora 
apresentado. 30,67% dos jovens com 
dezoito anos deixaram de votar, com 
dezenove anos, 32,87%, com vinte 
anos, 32,70%, dos vinte e um aos vinte e 
quatro anos 31,77% se abstiveram e, por 

fim, dos vinte e cinco aos vinte e nove 
anos, 30,06% (TSE, 2021).

Quando se refere ao segundo 
turno, há acentuada piora, com 36,43% 
(dezoito anos), 39,17% (dezenove anos), 
38,21% (vinte anos), 38,42% (vinte e um 
a vinte e quatro anos) e 35,81% (vinte e 
cinco a vinte e nove anos) (TSE, 2021).

Para o sociólogo Marcos 
Coimbra (SENADO, 2020), a pandemia 
influiu nos índices recordes de abstenção, 
mas não explica o fenômeno sozinha, 
segundo ele, os processos eleitorais têm 
se tornado cada vez mais frios, no que 
tange ao aprofundamento das pautas 
que afetam mais diretamente o povo (...). 
Prossegue o sociólogo acrescentando 
que o quadro foi ainda mais dramático 
nas eleições para vereadores, com 
milhares de candidatos nas grandes 
cidades.

Segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral, em 2020 houve 88.287 pedidos 
de candidatura para os cargos de 
vereador, enquanto no ano de 2016, foi 
de 82.074.

Tal ampliação, combinada com 
o distanciamento imposto por conta da 
pandemia e a barreira imaginária criada 
pelo eleitor, acarretará um problema na 
representatividade a se verificar nos 
eleitos. Ou seja, menos votos serão 
depositados em um representante.

Exemplo cabal disso é o de 
que nas eleições de 2016, os quinze 
vereadores eleitos na cidade de Franca 
– SP, representavam 52.283 votos, 
enquanto nas eleições de 2020, o 
equivalente era de 31.418 votos (TSE, 
2021).
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Nota-se, dessa maneira, que 
se encontra em sério risco não apenas 
a saúde da democracia brasileira, 
diariamente violada por pessoas que 
deveriam tutelá-la, que acabam por 
dar voz à sociedade, firmado esse 
pressuposto, comprovado pelas páginas 
de jornais frequentemente, com o 
desinteresse, principalmente dos jovens, 
pode-se estar diante de uma ruptura 
institucional séria, o que facilmente 
ensejaria um período de total indiferença 
com os Direitos Fundamentais, Coletivos 
e Individuais, defendidos pela Carta 
Magna de 1988.

Eis, portanto, a necessidade de 
tal problema seja mapeado com rigor 
e, consequentemente, propostas de 
aproximação do público ora elencado 
junto do programa eleitoral brasileiro 
sejam postas em prática. Políticas 
Públicas que engrossem os alicerces do 
chamado Desenvolvimento Político.

Como será descrito de maneira 
pormenorizada, Desenvolvimento 
Político pode ser depreendido como o 
amadurecimento das regras postas em 
contrapartidas aos interesses coletivos 
em face a um sistema político cívico de 
concessões recíprocas em prol de uma 
unidade.

Tal noção é essencialmente 
vinculada ao que preceitua a 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
quando em referências a seus Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
especialmente o de número 16, intitulado 
“Paz, Justiça e Instituições Eficazes”.

Nesse ínterim, considerando 
a Paz como a harmonia de gestores e 

geridos, Justiça como o compromisso do 
Estado em equilibrar as desigualdades 
sociais, através da garantia das 
liberdades fundamentais, da igualdade 
de oportunidades e da manutenção de 
desigualdades apenas para favorecer 
os mais desfavorecidos, é que se coa-
duna o Desenvolvimento com Políticas 
Públicas justamente como mola 
propulsora do Desenvolvimento Político 
e, ulteriormente, do Desenvolvimento 
Social.

Mas porque a Democracia é tão 
especial?

Para Bobbio (1987), a diferença 
de uma Democracia para uma autocracia 
é a direção em que o poder flui. 

Citando Kelsen, Bobbio (1987) 
leciona que em governos cujas leis 
são feitas pelas mesmas pessoas as 
quais se aplicam (normas autônomas), 
tem-se um regime democrático. Já 
em locais autocráticos, as normas são 
heterônomas, quer dizer, os desti-
natários das leis não são seus autores.

Com isso, já se pode aferir, 
ainda que superficialmente, qual forma 
de governo dispõe de uma justiça social, 
transparência e liberdade mais próximas 
dos Direitos dos seres humanos.

Justifica-se, portanto, 
que o tema a ser abordado está 
intrinsecamente ligado, como ora posto, 
com o Desenvolvimento em suas formas 
Política e Social, harmonizando per-
feitamente com os aspectos da Democra-
cia, Cidadania, prevista, inclusive a nível 
constitucional já no artigo primeiro da 
Carta Cidadã de 1988 e de Políticas 
Públicas. 
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Com isso, o Objetivo Geral 
da pesquisa é descrever e analisar as 
bases da Democracia, da Cidadania, 
da Liberdade, enfim, dos direitos 
fundamentais. Os direitos e liberda-
des são frutos de um processo de lutas 
políticas de longos anos, visando a 
democracia plena. Ainda incipientes, 
poderão vir a ser cooptadas por regimes 
autoritários, sem apreço por Regimes 
Democráticos. O fortalecimento da 
democracia demanda a participação 
do cidadão no processo político, tendo 
por propósito, sobretudo, o desenvol-
vimento social e político. As descrições 
e as análises fornecerão subsídios para 
a investigação de eventuais impeditivos 
que atuam de forma a desestimular a 
participação dos jovens na política.

Através de balizamentos teóricos 
sobre Teorias Democráticas, Cidadania e 
Desenvolvimento Social e Político, entre 
outros, bem como das normas eleitorais 
brasileiras, os Objetivos Específicos são 
compreender como os jovens estão se 
envolvendo com a política, interpretar 
eventuais novas formas de participação 
democrática dos jovens, além dos meios 
tradicionais, como o voto, mapeando-as, 
e ofertar, para tanto, políticas públicas 
que possam amenizar e, posteriormente, 
extinguir essa ruptura ou harmonizar os 
interesses sociais com os interesses dos 
jovens eleitores.

Cumpre mencionar que para 
o trabalho a ser desenvolvido, o termo 
“jovem” seguirá o quanto proposto na 
legislação em vigor no Brasil, a saber, Lei 
12.852, de 5 de agosto de 2013, que, em 
seu artigo 1°, §1°, conceitua jovem como 

as pessoas com idade entre 15 (quinze) 
e 29 (vinte e nove) anos (BRASIL, 2013).

Todavia, como o voto obrigatório 
só passa a ser exigido após os 18 
(dezoito) anos, não se verificará até tal 
idade.

2. Referencial Teórico

A Cidadania é um dos 
fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, contemplada já no primeiro 
artigo da Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988).

Marshall apud Santos (1994. 
p. 210), prega que no modelo liberal, 
cidadania é o conteúdo da pertença 
igualitária a uma dada comunidade 
política e afere-se pelos direitos e 
deveres que o constituem e pelas institui-
ções a que dá azo para ser social e politi-
camente eficaz. 

Quando se refere a 
Desenvolvimento Político, Huntington 
citado por Vicari e Soares, 2019 relata 
que no sistema político cívico, elementos 
como o consenso sobre a legitimidade 
do Estado, os partidos políticos e a 
sociedade civil organizada, além de 
eficiência, elevado índice de participação 
dos cidadãos nos assuntos do governo, 
e a estabilidade política devem estar 
presentes, sob pena de dominação da 
desordem, instabilidade e corrupção, ou 
seja, um sistema subdesenvolvido.

Com isso, a luta por um Estado 
organizado politicamente, em que haja 
harmonia entre os mais variados setores 
da sociedade se traduz em um Estado 
politicamente desenvolvido, em que as 
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máculas como a corrupção tendem a ser 
diminutas e, se ainda assim ocorrerem, 
fortemente combatidas.

Evidentemente que, para que 
isso ocorra, faz-se fundamental que haja 
uma relação harmônica entre sociedade 
e os gestores daquele Estado. É preciso 
ou, ao menos recomendável, que os 
eleitos representem os interesses 
coletivos da população.

Citando a obra clássica de 
Rousseau, Pateman (1992) relata que 
o autor de “O Contrato Social” se apoia 
na participação individual do cidadão no 
processo de tomada de decisão, sendo 
ela mais do que um complemento de 
arranjos institucionais, provoca um efeito 
psicológico sobre os participantes, o 
que assegura uma interrelação entre 
o funcionamento das instituições e as 
qualidades e atitudes dos indivíduos 
que interagem. Ou seja, conforme 
apregoa o teórico clássico, em uma 
sociedade em que a haja uma interação 
entre governantes e governados, com 
uma ampla participação destes, tem-se 
instituições aptas a produzir condutas 
mais atinentes aos clamores sociais. 
Em contrapartida, quando diante de 
um modelo de representação, como o 
brasileiro, o desapego e a descrença 
apenas apontarão para casos de defesa 
de interesses de um ou alguns poucos.

Ainda na esteira do chamado 
Contrato Social, mas agora em Santos 
(1998), que institui o Contato Social da 
Modernidade, descrevendo-o como um 
conflito perene entre a vontade subjetiva 
e a geral, entre o interesse particular e o 
bem coletivo, o que, consequentemente, 

gera certos conflitos. 
Já para Dahl (2005), a ampliação 

da participação, quando combinada com 
a competição política gera uma mudança 
nas lideranças políticas eletivas, 
especialmente os parlamentares. 
Com isso, na medida em que novos 
grupos obtém o espaço ao sufrágio, 
candidatos daquelas características 
recém incorporadas passam a ser mais 
presentes nos locais de representação. 
Cita o autor ainda, como exemplos, os 
casos em que países onde revoluções 
operárias ocorreram, a classe operária 
conquistou um espaço considerável, 
bem como os negros no Sul dos Estados 
Unidos após a Guerra Civil Americana.

Afirma-se, desta maneira 
que, para ambos os autores citados, a 
participação se demonstra um artefato 
essencial, portanto, a pesquisa em 
questão preocupa-se tanto com a 
temática.

Mais a diante, tem-se, na obra 
de Schumpeter (2017), em oportunidade 
em que descrevia sobre a Teoria Clássica 
da Democracia, que, via de regra, prega 
o Regime Democrático como aquele 
cujas decisões partam conforme o 
entendimento da maioria, fato este que, 
por vezes, pode não traduzir a vontade 
real da sociedade, mas apenas e tão 
somente, a vontade daquela maioria.

Evidentemente, a vontade da 
maioria é a vontade da maioria, 
não a vontade do “povo”. Esta 
constitui um mosaico que aquela 
não “representa” absolutamente. 
Equiparar as duas por definição 
não é resolver o problema. No 
entanto, os autores de diversos 
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planos de “representação 
proporcional” procuraram 
encontrar soluções reais 
(SCHUMPETER, 2017, p. 370).

Neste ponto, uma reflexão. 
Considerando o excerto, sendo 

Joseph Schumpeter um crítico a Teoria 
Clássica da Democracia e, considerando 
o objeto proposto para análise, poder-
seia dizer que há uma contradição entre 
o autor e o estudo.

Indo um pouco mais além, 
é preciso ficar claro que, como será 
narrado em seguida, o amadurecimento 
democrático é algo inegável, é o grande 
mote da pesquisa em baila.

Com isso, é possível afirmar 
que, na etapa em que a democracia 
brasileira se encontra nesse momento, 
tendo apenas pouco mais de trinta anos 
e, ainda assim, nesses poucos anos, 
sofrido incontáveis ameaças graves, é 
necessário que sejam firmadas balizas 
ainda básicas, como a participação da 
sociedade no processo eleitoral, para 
que, tendo isso amadurecido de forma 
adequada, se possa partir para as 
demais ferramentas postas à disposição 
do povo, como nas democracias adultas.

Novamente, como premissa 
básica firmada é a de que a Democracia 
não é um software comprado em uma 
loja, em que se instala e está pronta e 
acabada, mas algo que deve ser edificado 
pouco a pouco, tendo em mente ainda 
que, processos de crise são normais, 
logo, quanto mais essa edificação for 
sólida, maior a tendência de sua manu-
tenção e crescimento.

Quando se fala de Democracia, 

é preciso ter em mente que não se trata 
de algo pontual no tempo e no espaço, 
como algo que fora criado perfeito, o 
que se sabe que não é, até mesmo nos 
dias de hoje. Significa dizer que, ao se 
referir a conceitos democráticos, muito 
se evoluiu no transcorrer dos séculos.

Nessa esteira, Dahl (2016) 
leciona que é um engano afirmar que a 
democracia tenha sido inventada de uma 
forma pontual, como a máquina a vapor. 
Aparentemente, esta fora idealizada 
mais de uma vez e em mais de um 
local. Ainda para o autor, se houvessem 
condições favoráveis para a invenção 
em um só momento, não poderia ocorrer 
o mesmo em condições semelhantes em 
outros locais?

Em que pese o trecho acima, 
extraído de uma das célebres obras 
de Robert Dahl, tratar da “criação” da 
Democracia, é possível proceder a uma 
interpretação extensiva, quanto a seu 
amadurecimento. Precisamente, como 
não fora criada de uma vez só, em um 
local específico, e isso é provado atra-
vés das mais variadas formas democráti-
cas, como a grega e a romana, pode-se 
confirmar que tal modelo está sendo 
criado e apurado até os dias de hoje, 
paulatinamente.

Pois bem, entender que a 
Democracia não é um conceito estanque, 
mas que evolui e involui ao longo do 
tempo é fundamental para confirmar o 
Desenvolvimento Político. 

A ideia de desenvolvimento 
político surge com o escopo principal 
de explicar as instabilidades políticas no 
período pós-Guerra. Para Huntington, 
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citado por Vicari e Soares, 2019, tais 
instabilidades são justificadas por um 
rápido processo de modernização em 
descompasso com a participação e a 
institucionalização, em outras palavras, 
as novas forças sociais cresceram mais 
rapidamente do que a organização 
interna pôde se estruturar. Por outro 
lado, Estados que já dispunham de 
uma capacidade organizacional firme o 
bastante modernizaram-se de maneira 
equilibrada.

Destaca-se, na ideia acima a 
questão da participação, o que traz em 
seu bojo todo o arcabouço teórico da 
Cidadania.

Para Santos, et al, 2012, 
citando Sen, o desenvolvimento de um 
país está ligado, necessariamente às 
oportunidades oferecidas ao povo para 
que esse possa escolher e exercer sua 
cidadania, através dos direitos mais 
básicos como alimentação, saúde e 
educação, aos mais complexos, como 
participação política. Dessa maneira, 
apenas quando os benefícios que 
permitam a liberdade do Homem forem 
promovidos pelo crescimento, é que se 
terá o verdadeiro desenvolvimento.

Segundo Santos (1994), no 
final dos anos 60, nos países centrais, 
o desenvolvimento da cidadania sofre 
com transformações, principalmente a 
crise do Estadoprovidência, do regime 
de acumulação criado no pós-Guerra, 
que, ato contínuo, também sofrera em 
uma vertente político-cultural. Para o 
autor português, a crise movida pela 
subjetividade pessoal e solidária contra 
a cidadania atomizante e estatizante. O 

compromisso social-democrático cons-
tante em uma premissa restrita do político 
diminuiu ainda mais o campo político, 
tornando a representação democrática 
isolada dos anseios e necessidades 
sociais, tornando a população refém 
dos interesses dos grandes sujeitos 
corporativos. Outrossim, o alheamento 
dos cidadãos quanto à representação 
política, sem que houvessem novas 
alternativas políticas.

Vê-se, desta maneira, que a 
suposta crise de cidadania já dispõe de 
um arcabouço histórico, nos dizeres de 
Boaventura de Sousa Santos.

É de bom alvitre, nesse ponto, 
tecer considerações acerca do termo 
Desenvolvimen-to.

Tradicionalmente, Desenvolvi-
mento é um termo adstrito a aspectos 
econômicos, e, para muitos, traduz-se 
em crescimento econômico. Em síntese, 
se houver um crescimento econômico, 
significa que determinado Estado e/
ou sociedade, são desenvolvidos. Tal 
significação se demonstrou bastante 
incompleta e carente de maiores 
aprofundamentos.

Nesse ínterim, para Furtado 
apud Lins e Marin (2016), o crescimento 
que se modifica em uma nova forma de 
modo a contemplar um projeto social, 
que permita uma evidente melhora 
nas condições de vida, passa a ser o 
Desenvolvimento.

Tal passagem deve ser guardada 
em um lugar muito valioso. 

Pode-se afirmar, portanto, que, a 
premissa básica do Desenvolvimento é a 
de que um dado crescimento realmente 
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ofertou uma mudança para melhor em 
determinado aspecto da sociedade.

Quando se agrega a isso o 
quesito político, é possível depreender, 
nessa esteira, que, havendo alguma 
espécie de mudança que possibilite 
um efetivo ganho social, terse-á o 
Desenvolvimento Político.

Novamente, estudando com 
clareza a obra de Furtado, Lins e Marin 
(2016) relatam.

O desenvolvimento é, então, es-
sencialmente social, caracterizado 
por melhorias na qualidade de vida 
da população, pela ampliação do 
acesso aos benefícios oriundos 
do crescimento econômico a 
toda a sociedade. O cami¬nho a 
ser percorrido para se passar da 
condição de subdesenvolvimento 
para o desenvolvimento 
social, conforme sugerido na 
obra furtadiana, exige que o 
processo de desenvolvimen-
to a ser construído tenha um 
curso distinto do observado 
nas economias centrais, que 
possuem estruturas diferentes 
das economias atrasadas. Esse 
processo exige, então, uma 
reedificação em nível estrutural, 
com modificações de paradigmas 
econômicos, políticos, culturais 
e sociais, além do fortalecimento 
do governo representativo, isto 
é, mais democrático e com maior 
participação popular.

É bem claro, portando, que 
nas célebres lições de Celso Furtado, 
em que pese terem sido edificadas 
tendo como Norte o Desenvolvimento 
Econômico, a questão da Democracia, 
da participação popular não ficam 
desalbergadas, possuem respaldo e 
uma função essencial no caminho do 

Desenvolvimento Social.
Nesse passo, a ONU, como 

narrado, em suas ODSs, especialmente a 
de número 16, determina a necessidade 
de “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, 
com o seguinte teor:

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis.

Ademais, firmou algumas metas 
importantes, destaca-se:

16.3. Promover o Estado de Direi-
to, em nível nacional e internacio-
nal, e garantir a igualdade de 
acesso à justiça para todos.
16.5. Reduzir substancialmente a 
corrupção e o suborno em todas 
as suas formas.
16.6. Desenvolver instituições efi-
cazes, responsáveis e transparen-
tes em todos os níveis.
16.7. Garantir a tomada de 
decisão responsiva, inclusiva, 
participativa e representativa em 
todos os níveis.
16.10. Assegurar o acesso público 
à informação e proteger as liber-
dades fundamentais, em conformi-
dade com a legislação nacional e 
os acordos internacionais.

Cumpre a anotação de que 
alguns itens citados acima possuem 
correspondência com normas previstas 
taxativamente na Constituição Federal 
de 1988.

Por exemplo, o item 16.3 está 
diretamente ligado aos artigos 1° e 
4° da Carta Magna, o 16.10 possui 
correspondência com o Princípio da 
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Publicidade firmado no artigo 37, caput, 
e assim por diante (BRASIL, 1988).

Feita essa contemporização, 
da importância que o tema representa 
em face às tônicas, inclusive de um 
dos maiores, senão o maior organismo 
internacional, a ONU e de suas ODSs 
na busca de um Mundo com um De-
senvolvimento Sustentável, que possa 
proporcionar melhores condições de 
vida para todos os seus habitantes e 
se valendo da questão da publicidade 
que fora apresentada supra, cita-se 
importante lição na obra de Schumpeter, 
em justaposição com aspectos de 
participação social.

Considerando que sua obra 
originalmente publicada em 1943, no 
Reino Unido, ou seja, quase oitenta 
anos antes, potencializando ainda mais 
sua fala, a informação é facilmente 
acessada e abundante, todavia, isso 
não representa algo fundamental. Para 
Schumpeter (2017), o baixo senso de 
responsabilidade e ausência de vontades 
próprias explicam o desapego do cidadão 
para com as realizações políticas locais 
e nacionais, inclusiva para pessoas com 
certo grau de instrução.

Reiterando, o autor escrevera 
tal lição há quase um Século e sequer 
chegou próximo da pandemia de 
desinformação que ocupa o cotidiano 
da sociedade brasileira e até mesmo 
mundial, potencializada em muito pelas 
ausências de fronteiras dos meios 
digitais e da internet.

Inclusive, no ano de 2020, nas 
respectivas eleições ocorridas, além 
de notícias inverossímeis não apenas 

contra candidaturas, o que foi muito 
relevante, mas também contra o próprio 
sistema eleitoral vigente no Brasil, como 
as urnas, a contagem de votos e ma-
nipulações.

Dividido, o órgão superior de 
controle eleitoral, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), viu-se no dever de tentar 
controlar a desinformação praticada 
contra o sistema eleitoral, contando 
com publicidades nas mais variadas 
formas. Porém, infelizmente, enquanto 
se desdobrava para controlar mentiras 
até então ventiladas por poucas pessoas 
totalmente desconhecedoras do que 
falavam, viu-se caminho livre para 
ofensas, ameaças (de morte, inclusive), 
contra candidatos e candidatas, nos 
mais variados locais e dos mais variados 
campos políticos. Infelizmente, é digno 
de nota que, novamente, mulheres, 
negras e LGBTQIA+ foram quem mais 
sofreram com os ataques (DIAS, MELO 
e PITA, 2021).

Em pesquisa realizada pela 
Diretoria de Análise de Políticas Públicas 
(DAPP) da Fundação Getúlio Vargas, 
firmou-se conclusões essenciais no 
que tange esse interminável e delicado 
debate acerca das fake News e da 
desinformação.

Observamos especificamente 
a presença de postagens que 
conti-nham links disseminados 
no Face-book e no YouTube entre 
os anos 2014 e 2020. Os dados 
analisados validam a afirmação de 
que as narrativas de desconfiança 
no sistema eleitoral, nesse 
período, estão associadas a um 
maior engajamento e recorrência 
em ambientes digitais. (...)
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Como explicita o estudo, links que 
desabonam o processo de vota-
ção eletrônico têm se avolumado 
no ambiente digital, nos últimos 
anos, sendo facilmente recuperá-
veis e redistribuídos em diferentes 
eleições e contextos. Essas publi-
cações angariam altas somas de 
interações online no âmbito da 
economia dos likes, embora es-
sencialmente conspiracionistas, 
fraudulentas e desinformativas 
(RUEDIGER e GRASSI, 2020).

Evidentemente que o que se 
observa com o quanto exposto há pouco 
preocupa e muito quando se trata de 
Desenvolvimento Político em prol de um 
Desenvolvimento Social, tendo em vista 
que os ataques ao sistema eleitoral e ao 
sistema democrático são patentes.

Não poderia estar Schumpeter 
mais correto, ainda que tenha escrito sua 
obra há quase um século. A informação 
está presente, mas os interesses 
individualizados de quem a procura 
pode tornar a converter a informação 
em desinformação, impedindo qualquer 
possibilidade de Desenvolvimento.

Muito se falou sobre o aspecto 
da participação da sociedade, mas qual 
sua real importância?

Robert Dahl, quando na obra 
“Poliarquia”, ao edificar a tese de 
que os Estados necessitam avançar, 
basicamente em dois recursos a fim de 
permitir um regime poliárquico, portanto, 
democrático, quais sejam, a ampliação 
da participação e da oposição.

Em se tratando de uma 
Hegemonia Fechada, na medida em que 
aumenta a oposição, a contestação, o 
rumo seria uma Oligarquia competitiva. 

Novamente, partindo-se de uma 
Hegemonia Fechada com maiores 
possibilidades de participação, terse-ia 
uma Hegemonia Inclusiva, e, quando 
ambos os critérios forem verificados, o 
caminho para uma verdadeira Poliarquia.

Na teoria poliárquica de Robert 
Dahl trilha o caminho de que, quanto 
maiores os índices de participação e 
de possibilidade de oposição que um 
governo possa conceder a um povo, 
mais largos os passos rumo a um regime 
poliárquico e, consequentemente, de um 
regime democrático, ou, ao menos, mi-
nimamente democrático (DAHL, 2005).

Figura1: Dimensões da Poliarquia

Fonte: DAHL, 2005

Uma ressalva deve ser feita, 
ante as experiências já verificadas na 
história. 

Caso haja a opção pela 
ampliação da participação sem que 
haja uma oposição realmente livre, fato 
semelhante ao que ocorrera na República 
de Weimar, poder-se-ia levantar um certo 
risco à consecução da poliarquia, visto 
que demanda um sistema de segurança 
entre representantes que refletem os 
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interesses das camadas sociais e as 
perspectivas da sociedade ou de parte 
dela (DAHL, 2005).

Inclusive, nesse sentido, a 
própria obra de Schumpeter (2017) se 
preocupava com a ampla participação 
social, a participação em massa. Tal 
procedimento fora adotado pelos 
movimentos autoritários (nazifascismo) 
que culminaram com a Segunda Guerra 
Mundial.

Ademais, em um grande Estado, 
como o Brasil, a única alternativa a 
um governo totalitário, autocrático, é o 
governo por representação, que, para 
Bobbio (1987), é uma forma de regime 
democrático melhorado, temperado, 
compatível com locais de dimensão e/ou 
com uma vasta população.

Em notória dissertação, OKADO 
(2013), citando as mais variadas teorias 
acerca da participação política, apresenta 
uma evolução histórica destas, porém, 
destaca-se a teoria calcada por Ekman e 
Amnå (2009), cujo núcleo de desenvolve 
através da conceituação que segue. 

Para Ekman e Amnå (2009) apud 
OKADO (2013), a participação política 
se divide em etapas, sendo a primeira 
uma etapa pré-política, cujas ações não 
dispõem de um objetivo precisamente 
político, mas que acaba gerando efeitos 
sociais ou de engajamento, como por 
exemplo o envolvimento social. Tais 
ações restringem-se apenas ao campo 
subjetivo, tendo apenas uma pequena 
afinidade com o aspecto político. A se-
gunda etapa, a da participação política 
é aquela que se insere na política 
institucional, a exemplo do voto e da 

militância partidária. Paralelamente, tem-
se o ativismo extra institucional, como os 
protestos, passeatas e afins, em que se 
demonstram o descontentamento com o 
político. Por fim, a última categoria, para 
citados autores, é a não participação 
ou o desengajamento, refletidos, por 
exemplo, na negativa de debater políti-
ca, na abstenção deliberada de votar.

Notoriamente, que as criações 
teóricas evoluem conforme a realidade 
de determinado local em determinada 
época. 

No caso do trabalho em questão, 
ter em mente a participação apenas como 
aquela obrigatória, como o sufrágio, e 
não obrigatória, como a participação em 
momentos de cobrança, de fiscalização 
e de descontentamento bastará para 
atingir os objetivos esperados.

Mas porque essa distinção é 
necessária?

Segundo OKADO (2013), o 
jovem procura efetivar sua participação 
política de forma distinta, a saber, diante 
do descontentamento com a política 
institucional, com os partidos políticos, 
a participação tida como obrigatória, 
como convencional deixa de se fazer 
presente, para dar espaço a uma forma 
de atuação de ativismo, em que se veri-
fica um maior respeito pelas diferenças. 
Tal conceituação a qual se adere, curva-
se à tendência geracional de atuação 
política.

Conforme Soares, Ferreira e 
Malafaia (2017), em estudo para entender 
o comportamento dos jovens nas redes 
sociais em paralelo à forma de ativismo 
que desempenham, concluíram que a 
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internet se demonstra um locus bastante 
fértil para a atuação da juventude, de 
partilha e de atuação social, inclusive 
com posicionamentos críticos acerca da 
temática. Concluem, ainda.

Em segundo lugar, é interessante 
perceber, através do cruzamento 
entre o quantitativo e o qualitativo, 
que o envolvimento nas redes so-
ciais tende a relacionar-se com 
formas mais expressivas e infor-
mais de participação. Causas polí-
ticas concretas (e.g., feminismo, 
clima), ligadas a movimentos 
sociais não institucionalizados, 
foram particularmente salientadas 
durante os grupos de discussão, 
sugerindo que estes movimentos 
são eficazes na comunicação 
online das suas mensagens 
(SOARES, FERREIRA e 
MALAFAIA, 2017).

Realmente, é possível que, em 
algum ponto, ainda não se tenha criado 
certa compreensão acerca da atuação no 
campo democrático das novas gerações.

Santos (1994) leciona que pode 
ser que os novos movimentos sociais 
não recusem a política, mas a veem de 
forma mais ampla, além do marco que 
distingue Estado de Sociedade. Ademais, 
as ideias de participação e solidariedade 
na formação da vontade são as únicas 
aptas a instaurar uma nova cultura 
política, assentada, principalmente 
na autonomia, no autogoverno e na 
democracia participativa. 

Considerando o quanto 
informado alhures, ao se debruçar sobre 
a Carta Magna é possível extrair de seu 
artigo 205, o seguinte teor:

Art. 205. A educação, direito 

de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para 
o trabalho (BRASIL, 1988).

Não poderia ter sido mais feliz o 
constituinte, tendo em mente o período 
pós-ditatorial que o Brasil atravessava 
quando da gênese da atual Constituição.

Interpretando a norma em 
questão, é possível verificar que a 
construção de um cidadão deve ocorrer 
ainda nos bancos escolares, nas mais 
variadas etapas de formação.

O artigo 205, inserido no Capítulo 
III, Seção I, que trata da Educação, 
prega expressamente que o preparo 
para o exercício da cidadania, através 
da educação é dever do Estado e da 
Família, com colaboração da sociedade.

Não se pretende fazer nenhum 
tipo de interpretação jurídica da norma 
constitucional supra, mas, ainda que 
de forma superficial, é evidente que, 
constitucionalmente, a construção de 
uma educação cívica é uma atribuição 
do Estado.

Para tanto, notório o trabalho 
desenvolvido pelo Projeto Politizar, em 
parceria com a Faculdade de Ciências 
Sociais da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), com a Assembleia 
Legislativa de Goiás (ALEGO) e com a 
Câmara Municipal de Goiânia.

Os objetivos do Projeto são 
descritos como o oferecimento ao 
cidadão, especialmente aos estudantes, 
conhecimento prático, de vivência em 
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ambientes de desempenho de política 
institucional, como as Casas Legisla-
tivas, bem como do funcionamento dos 
Poderes (POLITIZAR, 2021).

O projeto se propõe a utilizar uma 
metodologia diferente e inovadora 
de ensino, onde o participante 
atua diretamente na construção de 
uma proposta de lei e a encaminha 
para apreciação dos colegas com 
base em processo semelhante ao 
do sistema legislativo adotado no 
Brasil. Buscará através da criação 
de jogos, aplicativos, conteúdos 
nas redes sociais, revistas em 
quadrinhos e o podcast, aproximar 
a sociedade da política (POLITI-
ZAR, 2021).

Nota-se, dessa forma que, 
pondo em prática a maneira com que 
os parlamentares atuam, e aproximando 
os jovens estudantes desse universo, 
o projeto reduz esse distanciamento 
havido entre política e sociedade, além 
de apresentar um ganho efetivo a seus 
participantes, tendo em vista que os 
projetos são encaminhados ao Poder 
competente.

De mais a mais, é interessante 
notar ainda que, além dos Parlamentos 
simulados, há ainda, como narrado no 
trecho acima, jogos, podcasts, histórias 
em quadrinhos (HQs), que são atividades 
frequentes na rotina dos jovens. Com 
isso, ao aproximar a juventude através 
de suas práticas de temas tão sérios 
e complexos, é possível afirmar que 
o Projeto Politizar atua de maneira a 
desmistificar a política através de Políticas 
Públicas em perfeita consonância com o 
quanto previsto na Constituição Federal 
em sede de educação cívica e construção 

do cidadão.
Em entrevista ao podcast 

“Chutando a escada”, a coordenadora do 
Projeto, Professora Laíz Thomaz, relatou 
que é complexo fazer com que os jovens 
se engajem. Inclusive, para os políticos 
que não estão realmente preocupados, 
é até positivo que não se engajem, o que 
permite quem façam o que quiserem, 
sem uma cobrança efetiva. Politizar é 
fazer alguém compreender a importância 
da política, dar consciência dos direitos 
e deveres do cidadão. Que realmente 
é complexo explicar a um adolescente 
falar sobre uma Sessão da Câmara, do 
Senado, visto que o desinteresse é muito 
grande. Com isso, a ideia é popularizar a 
política, que não se deve manter a política 
nesse status que se encontra, como 
em um pedestal de acesso a poucos, e 
com isso o retorno tem sido verificado, 
inclusive com alguns candidatos que 
saíram do Projeto Politizar.

A última grande questão a 
ser debatida nesse estudo refere-se à 
abordagem positivista ou pós-positivista 
sobre Políticas Públicas.

Bucci (2006) apresenta diversos 
conceitos acerca das Políticas Públicas, 
normalmente através da atuação do 
Estado, em que, valendo-se de previsões 
legais e constitucionais firmadas, deverá, 
por em prática através de atos estudas 
e coordenados, medidas visando a 
consecução de determinado direito.

Citando Grau, Bucci (2006) 
aduz são todas as atuações do Estado, 
cobrindo as formas de intervenção do 
Poder Público na vida social.

Enfim, o que se tem a tornar 
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bastante claro não se refere à atuação 
ou não do Estado. Através do Terceiro 
Setor, por exemplo, entes particulares 
podem, atualmente, ser um agente ativo 
de Política Pública.

De qualquer modo, o que se 
pretende focar, neste ponto é o aspecto 
metodológico, de como a Política Pública 
é posta em prática, para isso a divisão 
entre Positivismo e Pós-Positivismo já 
assentada.

Em Howlett, Ramesh e Perl 
(2013), consigna-se que não há 
uma alternativa quando se refere às 
abordagens das políticas públicas, 
como uma ciência exata. A primeira a 
ser tratada é a abordagem Positivista, 
baseada em um critério quantitativo, 
natural à época de seu surgimento, em 
que se havia como certo aquilo que 
pudesse ser provado através de critérios 
matemáticos, exatos. Ocorre, porém, 
que tal modalidade é alvo de inúmeras 
críticas, principalmente quanto ao fato 
de se tornar algo excessivamente tec-
nocrático, burocrático e imposto, de 
“cima para baixo”, por fim, empírico.

Já com gênese nos anos 90, a 
visão pós-positivista sobre a temática, 
trará em seu bojo aspectos subjetivos, 
em que questões econômicas, sociais 
passam a fazer a diferença.

Eles postulam que a reflexão 
sub-jetiva, a análise normativa e 
a argumentação são ferramentas 
mais uteis para a compreensão 
das políticas públicas e da 
policymaking. Embora os pos-
positivistas sejam influenciados 
por filosofias e métodos sociais 
mais gerais, como a teoria crítica, 
o pós-estruturalismo, o pós-

modernismo e o construtivismo 
social, os quais tendem a negar a 
existência de um domínio objetivo 
de fatos independentes do 
observador, eles não se opõem à 
objetividade e à análise empírica 
em si. Pelo contrário, acreditam 
que a análise empírica (positivista) 
precisa ser combinada com a aná-
lise normativa (pos-positivista), 
porque as duas são inseparáveis, 
uma posição que foi, de fato, ex-
plicitamente defendida por funda-
dores das policy sciences, como 
Harold Lasswell (HOWLETT, RA-
MESH e PERL, 2013).

É nessa esteira que, como 
se verá no tópico subsequente, uma 
análise um pouco mais ampla deve ser 
cunhada. Sem se descuidar, é claro de 
análises empíricas, mas, a partir delas, 
valendo-se de instrumentos qualitativos, 
verificar qual a melhor postura a ser 
adotada diante de determinada situação 
problema.

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa será edificada sobre 
uma análise bibliográfica em livros que 
abordem as teorias democráticas, e, 
também acadêmica, voltada a artigos 
científicos e anais.

Contará ainda com uma pesquisa 
documental com dados secundários 
extraídos dos Tribunais Eleitorais acerca 
do tema principalmente no que se refere 
às abstenções e negativas ao direito de 
voto e na legislação aplicável.

Serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas virtuais a jovens 
eleitores de 18 a 29 anos de idade, 
justamente aquela categoria etária que 
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pouco se desloca às urnas para depositar 
seu voto em alguém, ou se o faz, com 
certa recorrência optam por votar branco 
ou nulo.

Busca-se, com isso, depreender 
se realmente os jovens não estão 
realmente compromissados com o 
sistema político democrático brasileiro e, 
se sim, extrair alguns fatores que possam 
justificar esse descontentamento, 
ou se estão apenas agindo de modo 
diferente daqueles tradicionalmente 
estabelecidos, como o sufrágio e a 
participação em comitês, comissões, 
audiências públicas.

Almeja-se, através da pesquisa 
em baila, precisamente nos questionários 
e entrevistas acima referidas, propor 
políticas públicas voltadas ao jovem 
eleitor, fortalecendo as bases do 
desenvolvimento social, da democracia 
participativa e da cidadania.

4. Resultados Parcial/Final

Pretende-se, portanto, obter 
como resultados imediatos se realmente 
há uma ruptura entre os interesses 
dos jovens eleitores em face ao que 
é apresentado pelos candidatos em 
potencial, para que, uma vez confirma-
do o problema de pesquisa, se possa 
caminhar na construção de políticas 
públicas como forma de atenuar e até 
mesmo sanar referido problema.

Há ainda outros resultados a 
serem avaliados, como, quais aspectos 
aproximam e quais afastam os jovens das 
urnas; há limites etários, de gênero, de 
propostas, de classe social que possam 

facilitar ou dificultar que determinado 
candidato seja melhor recebido.

Alternativamente, compreender 
se os jovens optam por outros meios 
de participação, através de inovações 
tecnológicas, como as redes sociais e 
novos movimentos sociais, com pautas 
afetas aos seus interesses. Ou seja, se 
atuam ao largo dos meios tradicionais de 
participação política. 

Não há ainda nenhum resultado 
a ser verificado uma vez que o projeto 
se encontra em fase de apreciação pelo 
comitê de ética e pesquisa.

5. Considerações Parcial/Final

Considerando todo o exposto 
anteriormente, a conclusão a que 
se chega é que a tutela do Estado 
Democrático de Direito deve ser buscada 
de forma perene, e mais, reforçada 
nos períodos de crises democráticas 
que, principalmente em Estados cuja 
Democracia ainda está em seu estágio 
inicial, como o Brasil, são recorrentes, 
justamente para que não haja uma 
ruptura institucional e a ascensão de 
regimes autoritários, cujo corolário da 
liberdade é um dos mais afetados.

Com isso, tendo por base a 
cautela necessária, dada a fragilidade 
que a Democracia inspira, bem 
como as possibilidades de arroubos 
antidemocráticos, verificados não apenas 
no Brasil de hoje, mas em diversos 
outros países, que urge a construção 
de balizamentos teóricos e mais além, 
em sede de políticas públicas, com o 
escopo imediato de fomentar o chamado 
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Desenvolvimento Político.
O Desenvolvimento Político, 

valendo-se do quanto explicitado no 
estudo realizado, será a medida apta 
a ensejar o Desenvolvimento Social, 
uma vez que, confirmadas e prote-gidas 
as premissas básicas constantes dos 
Direitos Fundamentais, individuais e 
coletivos, calcados na Carta da República 
de 1988, é que se permitirá que o Estado 
Brasileiro caminhe no traçado glorioso 
criado pelo constituinte.

Para tanto, a análise em sede 
municipal é a mais palpável, sendo no 
Município o local em que as atuações 
políticas se demonstram de forma 
mais evidente, sendo neste em que se 
desloca a uma unidade de saúde, a um 
posto escolar.

Ato contínuo, sendo a juventude 
quem carregará as responsabilidades 
no futuro próximo, e conseguir visualizar 
como entende a atuação política, seja 
ela mais tradicional, como o voto, seja 
mais inovadora como o engajamento 
em redes sociais, perfaz uma tarefa de 
Desenvolvimento Político, bem como a 
oferta de Políticas Públicas no sentido 
de harmonizar os critérios narrados.

Edificar uma teoria útil por sobre 
os princípios firmados, da Democracia, 
da Cidadania, da Participação Política 
dos jovens, através da metodologia 
traçada, permitirá que se cunhe, 
propositivamente, alternativas para a 
solução deste problema, que tende a 
aumentar com o passar dos tempos 
e enfraquecer ainda mais a já sofrida 
Democracia brasileira.
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Resumo
A dependência de drogas pode ser considerada 
um problema de saúde pública no Brasil e no 
mundo, trazendo consequências negativas 
na vida de muitas famílias. O dependente é 
visto por boa parte da sociedade não como 
uma pessoa doente, mas como um criminoso, 
inclusive por boa parte dos profissionais da 
saúde. Desta forma, é importante avaliar como 
o dependente é visto aos olhos dos formadores 
desses profissionais, os professores
Palavras-Chave: Drogadição; Profissionais 
da saúde; Dependência química

crônica, a qual subjazem profundas 
alterações neurobiológicas, associadas 
a fatores genéticos, psicossociais e 
ambientais, que influenciam tanto 
seu desenvolvimento quanto sua 
manifestação (NIDA, 2018). Esta 
doença, caracterizada pela expressão 
de comportamentos diversos, tem como 
base a perda do controle sobre o uso da 
droga, decorrente da intensa motivação 
por sua busca e uso contínuo; a despeito 
de seus efeitos claramente prejudiciais 
sobre todos os aspectos da vida do 
indivíduo (pessoal, familiar, social, e 
de trabalho); além do aparecimento de 
uma síndrome de abstinência quando 

Abstract
Drug addiction can be considered a public 
health problem in Brazil and worldwide, bringing 
negative consequences in the lives of many 
families. The dependent is seen by much of 
society not as a sick person, but as a criminal, 
including by much of health professionals. Thus, 
it’s importante to assess how the dependent is 
seen in the eyes of professionals treiners, the 
teachers.
Keywords: : Drug addiction; Health 
professionals; Chemically dependent

1. Introdução

A utilização de drogas com 
padrão de abuso na sociedade brasileira 
se assemelha aquilo que se observa em 
outros países, com aproximadamente 35 
milhões de pessoas em todo o mundo 
sofrendo de algum tipo de transtorno 
por uso de substâncias e requerendo 
tratamento (ONU, 2019). Apesar dos 
termos dependência química, drogadição, 
e abuso de substâncias serem utilizados 
de forma intercambiável, eles se referem 
a fenômenos diferentes. No contexto 
deste trabalho, utilizaremos qualquer 
deles para nos referirmos a uma doença 
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da interrupção de seu uso (Koob, 1992, 
1998; Adinoff, 2004; Volkow et al., 2016). 

Drogas de abuso alteram 
emoções e induzem motivações. No 
entanto, apesar do distanciamento 
conceitual, é bastante difícil, ou 
sequer possível, dissociar emoção 
de motivação. Emoções são, grosso 
modo, “sentimentos” intrinsicamente 
associados com respostas fisiológicas 
que se desenvolvem na interação entre 
organismo e seu contexto. Motivações, 
por outro lado, são estados persistentes 
que induzem o indivíduo a produzir uma 
atividade organizada (Koob, 2015). Em 
qualquer dos casos, ambas são variáveis 
intimamente relacionadas, às quais 
subjazem áreas neurais específicas que 
as modulam. Portanto, emoções geram 
motivações (ou drives), e motivações se 
realizam na forma de comportamentos. 
No campo da dependência química, 
drogas produzem sensações (ou alteram 
emoções). As sensações geradas, que 
se apresentam na forma de prazer 
intenso ou alívio resultante da remoção 
de desconforto (físico ou emocional), 
geram motivações para sua busca e 
consumo que resultam no aumento na 
frequência de seu uso (comportamento 
de ingestão da substância) sempre que 
situações de desconforto similares se 
apresentem no contexto existencial do 
indivíduo (Koob, 1993, 2015; Koob and 
Le Moal, 1997; Chartoff and Carlezon, 
2014; Aguirre et al., 2015; Piper, 2015). A 
ausência da droga (abstinência) no corpo 
de um usuário crônico produz sintomas 
físicos e emocionais. Agregado a isto 
está todo um processo de aprendizagem 

associativa que se intensifica pela 
utilização crônica da substância, e é 
justamente este tipo de aprendizagem 
que vai acompanhar o indivíduo ao 
longo da vida; razão pela qual se torna 
inconcebível a noção de ex-usuário, ou 
ex-dependente, e que também estrutura 
o conceito de dependência enquanto 
desordem (Heather, 2017) ou, para 
outros autores, doença (Volkow et al., 
2016). Estas conceptualizações, apesar 
das mais variadas críticas (Hammer 
et al., 2013; Levy, 2013), têm grande 
implicação na visão social e política da 
dependência química, porque colocam 
limite à criminalização e punição do 
dependente. 

Ao longo do tempo, a percepção 
(e perspectiva) histórica do abuso 
de drogas junto a sociedade tem 
sido frequentemente negativa. Neste 
contexto, ainda que o início do uso de 
drogas seja geralmente voluntário, uma 
das concepções distorcidas sobre essa 
realidade é que seu abuso também 
o seja. Em contraposição, o aumento 
da dependência de medicamentos 
orientados para terapêutica da dor gera 
indivíduos que estão se tornando cada 
vez mais dependentes de medicamentos 
prescritos por profissionais médicos 
(Weaver et al., 1999; Webster, 2012; 
McHugh et al., 2015). É tentador pensar 
que os profissionais de saúde, mais 
especialmente a comunidade médica, 
estejam imunes ao preconceito e 
ao estigma. De fato, em sua grande 
maioria, eles são altamente educados e 
bem treinados, o que nos leva a supor 
que eles dispensam o mesmo tipo justo 
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e igualitário de tratamento na medida 
em que estão interessados em doenças 
e seu tratamento estando, portanto, aí, 
focada sua atenção. No entanto, quando 
se trata das desordens relacionadas 
ao uso e abuso de substâncias, o 
comportamento desses profissionais 
com relação este tipo de indivíduo é 
francamente desfavorável; considerando 
que as atitudes estigmatizantes podem 
apresentar um impacto grandemente 
adverso no tratamento (Schulze, 2007; 
Ronzani et al., 2009; Avery, J. et al., 
2013; Avery et al., 2016). De fato, 
algumas evidências sugerem que as 
atitudes dos profissionais de saúde em 
relação aos indivíduos diagnosticados 
com transtornos por uso de substâncias 
podem ser piores do que suas atitudes 
em relação a indivíduos com outros 
diagnósticos de transtornos mentais. 
Além disso, essas atitudes tendem a 
piorar com o tempo a medida em que 
suas carreiras progridem (Avery et al., 
2017). Via de regra, estas percepções 
negativas estão invariavelmente ligadas 
aos problemas sociais relacionados 
ao uso e abuso de drogas, e estas, 
por sua vez, inerentemente acopladas 
aos adjetivos pejorativos muitas vezes 
utilizados para descrever o dependente 
químico. Dito de outra forma, o dano 
financeiro imposto pelo uso e abuso de 
drogas nos diversos segmentos sociais 
apresenta a capacidade de, por si só, 
orientar a formação de opinião pública, 
e mesmo especializada, em torno de sua 
problemática, na medida em que este se 
apresenta mais como um problema social 
vinculado a criminalização e aplicação 

da lei que um problema de saúde 
que requer prevenção e tratamento 
(McLellan et al., 2000). Felizmente, o 
crescimento das pesquisas científicas 
relacionadas ao melhor entendimento 
das causas e efeitos relacionados ao 
abuso de substâncias — aí incluídas a 
neurociência, a psicologia, e a sociologia 
—, traça agora um novo curso que orienta 
a percepção da dependência de drogas 
no contexto da doença e não como 
resultado de uma escolha voluntária de 
autodestruição (Leshner, 1997; Volkow et 
al., 2016), embora existam dissonâncias 
(Branch, 2011; Levy, 2013).

Não obstante as discrepâncias 
teóricas que envolvem a ingestão aguda 
e crônica de drogas, por certo admitir que 
seu consumo resulta de certa fragilidade 
moral ou tendência autodestrutiva apenas 
reforça o comportamento discriminatório 
comum presente em todas as esferas da 
sociedade, que se impõem como sérios 
obstáculos ao acolhimento e tratamento 
do dependente químico, assim como 
de portadores de outras doenças (van 
Boekel et al., 2013; Nyblade et al., 2019). 
De fato, existem amplas evidências de 
que aqueles que apresentam transtorno 
do uso de substâncias muitas vezes têm 
sentimentos de vergonha que impedem 
a busca de tratamento. Portanto, é 
essencial que a sociedade em geral 
entenda que atitudes negativas, crenças 
e linguagem inadequada podem ser 
barreiras que inibem a busca de serviços 
de saúde por aqueles que necessitam. 
Em um estudo prévio, Ronzani et al. 
(2009), demonstraram que indivíduos 
dependentes químicos sofrem uma 
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grande taxa de rejeição por parte de 
profissionais de saúde da rede de 
Atenção Primária de cidades de algumas 
cidades do sudeste do Brasil. A hipótese 
de que o uso de álcool e outras drogas 
é um comportamento estigmatizado 
pelos profissionais de saúde nos permite 
indagar como a dependência química, 
e por consequência o dependente, 
se apresenta os olhos daqueles que 
os formam, no presente caso os 
profissionais da educação superior. Este 
conhecimento se torna importante no 
sentido de fomentar o conhecimento e 
desenvolver estratégias para mudar as 
atitudes dos profissionais de saúde, a fim 
de proporcionar uma maior qualidade de 
atendimento (e entendimento) à esses 
pacientes.

Cumpre notar que, ao longo 
de décadas, e apesar de ser um 
estado mestiço no que diz respeito à 
sua construção racial, os professores 
brasileiros são ainda educados segundo 
a ordem homogeneizadora de uma 
cultura eurocêntrica, que tende a 
desvalorizar tudo aquilo que não se 
adequa a cultura europeia e, portanto, 
branca. Aqueles dissonantes desse 
estereótipo eram vistos como inferiores, 
feios, bizarros ou exóticos. Daí vai se 
erigir, dentre outras coisas, uma falsa 
noção de normalidade, e moralidade, que 
vai nos validar os 7 exercícios do nosso 
(pré)conceito que se revela em alguns 
atributos como o racismo, a misoginia, 
e o machismo, dentre outros (Trindade, 
1999). Dessa forma, ao estigmatizar 
e a invisibilizar nossa realidade temos 
como resultado a exclusão, o desprezo, 

e o sofrimento. No campo da saúde, 
mais particularmente no enfrentamento 
ao uso e abuso de substâncias urge, 
portanto, a necessidade de se formar 
educadores conscientes, qualificados, 
dedicados, e informados, que saibam 
lidar com grupos sociais que possam vir 
a serem excluídos, isolados e ignorados 
pela sociedade como um todo, de forma 
a modificar o ambiente educacional, 
visando torná-lo mais democrático, justo, 
e menos opressor e excludente.

2. Referencial Teórico

O fenômeno da estigmatização 
relacionada à saúde descreve um 
processo sociocultural no qual os grupos 
sociais são desvalorizados, rejeitados e 
excluídos com base em uma condição de 
saúde socialmente desacreditada (Weiss 
et al, 2006), podendo este ser pode ser 
entendido a partir das diferentes formas 
de sua manifestação nos níveis do eu, 
do social, e do estrutural (Corrigan et al, 
2005). Portanto, o materialismo histórico-
dialético será utilizado como pano de 
fundo para nossos propósitos, uma vez 
que assumimos que a estigmatização 
surge no contexto da hierarquização 
de classes, se espelha na sua relação 
com a ideologia burguesa, assim como 
em sua posição dentro do modelo do 
capital; principalmente considerando 
transversalidades relacionadas à 
sua historicidade, construção e, 
contradições, que se expressam em 
processos de violência social, incluindo 
danos morais, emocionais e físicos, e a 
negação do acesso do sujeito adoecido 
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aos seus direitos constitucionais. De 
fato, segundo o materialismo histórico, 
é imprescindível adotar uma perspectiva 
teórico-política, incluindo a compreensão 
dos fenômenos sociais, dentre eles o 
processo saúde-doença. Isso significa 
estabelecer como polo fundante as 
relações sociais de produção e suas 
determinações no adoecimento e 
sofrimento psíquico dos sujeitos (Laurell, 
1982). Além disso, vale ressaltar que, 
para fortalecer o controle sobre a 
limpeza e a gentrificação do ambiente 
— considerando a visão do materialismo 
histórico, ancorada na interconexão 
entre riqueza e pobreza (Marx, 1887) — 
as nações industrializadas aumentaram 
a penalização da pobreza, penalização 
esta, hoje, sustentada principalmente 
pelas diretrizes sociais e econômicas do 
modelo neoliberal (Garland, 2001).

3. Procedimentos Metodológicos

Este estudo se enquadra 
dentro de uma perspectiva de pesquisa 
qualitativa exploratória a ser realizado 
na região metropolitana de Franca-SP. 
Os dados serão coletados no período de 
outubro de 2021 a janeiro de 2022, por 
intermédio de entrevista semiestruturada 
e aplicação e questionários, com a 
seguinte pergunta norteadora: Qual 
a percepção dos profissionais de 
educação superior no que diz respeito 
aos fatores subjacentes à expressão do 
uso, abuso e dependência de drogas? 
Participarão da pesquisa professores de 
diversas áreas e disciplinas pertencentes 
ao quadro da rede de ensino superior 

da cidade de Franca/SP. Após a 
concordância de participação, a reunião 
para aplicação do questionário será 
agendada considerando-se horário e 
data de preferência do participante. Será 
utilizada como ferramenta de análise a 
proposta de interpretação qualitativa de 
dados de acordo com três fases, a saber: 
ordenação, classificação e análise final 
dos dados (Minayo, 2004). Este projeto 
de pesquisa será submetido ao Comitê 
de Ética em Pesquisa Humana do 
Centro Universitário Municipal de Franca 
– Uni-FACEF a fim de salvaguardar 
os preceitos éticos do estudo; em 
consonância à Resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. Portanto, 
o sigilo e o anonimato da identidade dos 
participantes estarão assegurados.

4. Resultados Parcial/Final

Ainda não temos resultados 
parciais, pois o projeto ainda está sob 
análise do Comitê de Ética em Pesquisa.
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Resumo
O presente artigo tem como indagação se o uso 
da gamificação no ensino profissionalizante 
favorece a inclusão digital no mercado de 
trabalho. Para responder a situação problema 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica e 
pretende-se realizar uma pesquisa de campo 
quantitativa visando mostrar que a gamificação, 
além de capacitar o aprendiz para inserção no 
mercado de trabalho, rompe com a exclusão 
digital para o aprender divertindo.
Palavras-Chave: Gamificação, Tecnologia, 
Aprendizagem

do acesso as Tecnologias de Informação 
e Comunicação; Potencializar a inovação 
no ambiente de trabalho; Superar o ciclo 
da exclusão digital.

O presente trabalho tem o 
objetivo de apresentar uma proposta de 
pesquisa exploratória junto aos docentes 
que visa captar a a potencialização do 
sujeito em formação, profissionalizante, 
por meio da gamificação.

2. Referencial Teórico

Para elaboração do presente 
estudo buscou-se os conceitos de 
gamificação pesquisando os autores 

Abstract
This article has the question Does the use of 
gamification in professional education favor 
digital inclusion in the labor market? ”. In 
order to answer the problematic situation, a 
bibliographical research intends to carry out 
a specific quantitative field research to show 
that gamification, in addition to enabling the 
apprentice to enter the labor market, breaks the 
digital exclusion in order to learn with fun.
Keywords: : Gamification – Technology– 
Learning

1. Introdução

O presente artigo tem por 
objetivo pesquisar o uso da gamificação 
em escolas de ensino técnico 
profissionalizante partindo da indagação: 
“O Uso da gamificação no ensino 
profissionalizante favorece a inclusão 
digital no mercado de trabalho?”

Entende-se que o trabalho de 
pesquisa, ao responder a problemática, 
tem a capacidade de fomentar algumas 
ações futuras, quais sejam: Preparar 
as pessoas para contemporaneidade 
com mercado de trabalho; Assegurar o 
acesso ao mercado de trabalho através 
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com publicações nos últimos dez anos, 
nas plataformas, CAPES, Google 
Acadêmico e Scielo, com destaques 
para: Carolei (2012) que diz não existir 
fórmula certa para gamificação pois 
deve se proporcionar ao aluno/jogador 
situações diversas; Dickmann (2021) 
que denomina “Estado de Vitória” as 
recompensas do jogo; Carolei e Tori 
(2014) que apresentam o elemento 
diversão como ideia do diverso e 
de uma outra versão da realidade, 
sendo concordância dos autores que 
gamificação é o uso de elementos de 
jogos na aprendizagem.

2.1 Tecnologia

Há décadas fala-se que a 
educação necessita de mudanças, pois 
ela não acompanhou a evolução dos 
tempos, sendo esta situação sempre 
justificada pelo modelo das salas de aula, 
que estão da mesma forma há séculos. 
Afirma-se ainda, que não avançou 
tecnologicamente, pois estamos na era 
da informação digital, com smartphones, 
computadores, notebooks entre outros, 
e os professores e professoras, ainda 
utilizam giz e quadro negro para ministrar 
suas aulas.  

Prensky (2102,p.101) traz o 
seguinte:

Já é quase um clichê a afirmação 
de muitos escritores sobre 
treinamento, aprendizagem 
e ensino de que, se os 
observadores de duzentos anos 
atrás viessem aos Estados 
Unidos no início do século XXI, 
eles ficariam maravilhados, mas 

com sentimento estranho, com as 
mudanças em todos os lugares, 
exceto na escola.

Ao buscar a história da 
educação nota-se que a mesma vem 
acompanhando a tecnologia, haja visto 
que começou-se a ensinar escrevendo 
nas pedras, em seguida no papiro, 
pergaminhos, sendo a grande inovação 
tecnológica a prensa de Gutemberg, que 
fez com que os livros chegassem a todo 
o mundo. 

Não seria um atraso tecnológico 
na educação e sim um dispositivo de 
transmissão do conhecimento não 
atraente aos educandos da atualidade: 
o método de exposição e avaliação, o 
que Paulo Freire chamaria de educação 
bancária. 

O que importa é o que ensinar 
e não como ensinar (PRENSKY, 2012, 
p.104). A aprendizagem focada no 
conteúdo e não no aprendiz. Se o 
aprendiz for o foco da aprendizagem o 
conhecimento se torna mais encantador 
para ele, pois ele se sente de fato 
coadjuvante no processo (BARATO, 
2002) diz:

Inquietude, deslumbramento, 
timidez. Querer e não querer. 
Despertar de sentimentos até 
então apenas imaginados. 
Adivinhar coisas que. no fundo, 
já são conhecidas. Vontade de 
embarcar numa relação cujo 
destino não é inteiramente seguro. 
Coragem. Promessa de saber 
mistérios ainda não revelados. 
sombra e luz. Atração de um 
abismo aparentemente sem fim 
(BARATO, 2002,p.94)
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O autor relata a sensação do 
aprendiz vivenciando sua participação no 
estudo. São equivalentes aos sentimentos 
experimentados em determinados jogos 
digitais ou analógicos. Prensky (2012) 
lista o porquê que os jogos prendem 
tanto a atenção: 

Jogos são uma forma de 
diversão, o que nos proporciona 
prazer e satisfação; jogos são 
uma forma de brincar, o que faz 
nosso envolvimento ser intenso 
e fervoroso; jogos têm regras, o 
que nos dá estrutura; jogos têm 
metas, o que nos dá motivação; 
jogos são interativos, o que nos 
faz agir; jogos têm resultados e 
feedback, o que nos faz aprender; 
jogos são adaptáveis, o que nos 
faz seguir um fluxo; jogos têm 
vitórias, o que gratifica nosso ego; 
jogos têm conflitos, competições, 
desafios, oposições, o que nos 
dá adrenalina; jogos envolvem 
a solução de problemas, o que 
estimula nossa criatividade; 
jogos têm interação, o que nos 
leva a grupos sociais; jogos 
têm enredo e representações, 
o que nos proporciona emoção 
(Prensky,2012, p. 156). 

Huizinga (2001,p.15) fala que :

As comunidades de jogadores 
geralmente tendem a tornar-se 
permanentes, mesmo depois de 
acabado o jogo. É claro que nem 
todos os jogos de bola de gude, ou 
bridge, levam a fundação de um 
clube. Mas a sensação de estar 
“separadamente juntos”, numa 
situação excepcional, de partilhar 
algo importante, afastando-se do 
resto do mundo e recusando as 
normas habituais, conserva sua 
magia para além da duração do 
jogo (HUIZINGA, 2001, p15). 

Esta magia além da duração do 
jogo, na contemporaneidade, vai muito 
mais além pois estamos na era digital, 
onde tudo fica registrado na memória do 
smartphone ou nas nuvens, acessado a 
qualquer momento e de qualquer lugar. 
Onde a velocidade de processamento 
é cada vez maior e o número de 
nativos digitais aumenta a cada dia. 
Neste contexto surge as chamadas 
metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem.

2.2. Metodologias Ativas

Como visto busca-se com a 
evolução dos tempos formas de melhorar 
e/ou mudar as formas de ensino 
aprendizagem, hoje fala-se de educação 
4.0,  que vem a ser o uso de tecnologias de 
informação e comunicação no processo 
de ensino aprendizagem, incorporando 
ao conceito de  metodologia ativa na 
aprendizagem:

Metodologia ativa   é   um   
processo   de ensinagem dialógico,   
aberto,   ativo   e participativo 
que, por meio da curiosidade, 
da problematização, da relação 
teoria/prática, da significação,   
da   co-reflexão,   da   utilização   
das   TICs   e   da   elaboração   
da   síntese   do conhecimento, 
objetiva resoluções de problemas 
e situações, construção do 
conhecimento e da autonomia e 
formação da cidadania, na qual 
o estudante autogerencia seu 
aprendizado, tendo o docente 
como instigador e mediador. 
(Ferreira, Morosini, 2019)

O SENAC assim define o 
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conceito de Metodologias Ativas:

Entende-se por Metodologias 
Ativas de Aprendizagem um 
conjunto de procedimentos 
didáticos centrados no aluno, 
expressos pelos métodos e 
técnicas de ensino com forte 
caráter colaborativo e participativo, 
tendo o docente como mediador, 
de forma a alcançar os objetivos 
de ensino e a propiciar expe-
riências de aprendizagem 
significativas (SENAC, 2008)

Existem várias estratégias 
de metodologias ativas como: Ensino 
Híbrido, Sala de Aula invertida, 
Aprendizagem Baseadas em Projetos, 
Aprendizagem Baseada em Times, 
Cultura Maker e Gamificação.  Sendo esta 
última tema deste artigo e apresentada 
no próximo tópico.

2.3 Gamificação

Quando se fala em gamificação 
pensa-se em jogo, desta forma se faz 
necessário conceituar jogo e seus 
elementos para depois apresentar o 
conceito de gamificação, Boller e Kapp 
(2018, pag 14) definem jogo como:

Jogo é uma atividade que possui: 
um objetivo, um desafio (ou 
desafios), regras que definem 
como o objetivo deverá ser 
alcançado, interatividade, seja 
com outros jogadores/as ou com 
o próprio ambiente do jogo (ou 
com ambos), e mecanismos de 
feedback, que ofereçam pistas 
claras sobre quão bem (ou mal) 
o jogador está se saindo. Um 
jogo resulta numa quantidade 
mensurável de resultados (você 
ganha ou perde, você atinge o 

alvo, ou algo assim) que, em geral, 
promovem uma reação emocional 
nos jogadores/as (BOLLER e 
KAPP, 2018, p 14).

Os mesmos autores trazem 
como vocabulário de jogo as etapas de 
elaboração de games utilizadas pelos 
desenvolvedores destes, denominadas 
então como partes dos jogos:

Meta do jogo:  A meta de um jogo 
é o estado de vitória. É qualquer 
conquista ou atividade que 
encerre o próprio jogo.
Dinâmica central: Dinâmica 
central se refere àquilo que os 
jogadores precisam fazer para 
alcançar o estado de vitória ao 
atingir a meta estabelecida.
Mecânica do jogo:  A mecânica 
do jogo é o conjunto de regras do 
jogo.
Elementos do jogo: São as 
características ou os componentes 
que realçam a experiencia do 
jogador. EX.: Tabuleiro, cartas, 
dominó etc... (BOLLER e KAPP, 
2018, p 17 - 19)

Com advento dos consoles e 
jogos digitais, popularizou-se o termo 
game, sendo este jogo em língua inglesa. 
Como termo gamificação tem origem em 
game muitos professores, coordenadores 
confundem com jogar e ou brincar 
em sala de aula. Boller e Kapp (2018) 
definem gamificação como “a utilização 
de mecânica, estética e pensamento 
baseados em jogos (Objetivo, desafios, 
regras, interatividade, ambiente de jogo, 
mecanismo de feedback, resultados 
mensuráveis e reação emocional) 
para engajar pessoas, motivar a ação, 
promover a aprendizagem e resolver 
problemas.”  (Boller e Kapp, 2012).
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Segundo Carolei (2012) três 
elementos complementam a gamificação: 
agência, imersão e diversão, sendo:

Proposta de ação do jogador 
(agência), forma como esse 
jogador entra e se mantém 
dentro do círculo mágico do jogo 
(imersão)  e como ele transforma, 
por aquilo que lhe é diverso, o 
potencial da diversão (CAROLEI, 
2012).
Agência - o que o jogador faz que, 
geralmente, é determinado pela 
mecânica do jogo e suas regras; 
Imersão – como o jogo vira um 
espaço mágico, um sistema que 
no qual o indivíduo mergulha 
e, assim, emergem várias 
dinâmicas, algumas delas não 
previstas; Diversão – o que te tira 
do cotidiano te faz pensar em/ de 
outras formas, o design estético, 
ético, emocional, etc. (CAROLEI, 
2013)

O uso de gamificação na 
aprendizagem necessita de um 
planejamento e uma intencionalidade 
pedagógica, para que não se torne uma 
atividade aleatória, tão pouco cansativa 
para docente e discente.

Ao planejar uma atividade 
gamificada, propõe -se   que mesma 
deve ser tratada como um percurso 
pedagógico (CAROLEI e BRUNO 
2017), inserindo em seu planejamento o 
objetivo educacional, formando o jogo de 
aprendizagem (DICKMAN, 2021).

Consciente que não existe 
fórmula certa, deve-se proporcionar ao 
aluno/jogador situações diversas onde 
ele possa acertar, errar, mudar de rota, 
reprogramar entre outras ações, estar 
de fato inserido na atividade/jogo, sendo 

esta imersão a vivência  e não uma 
simulação de situação.

A vivência estimula à agência 
do aluno/jogador na atividade/jogo, 
competitiva ou colaborativa de forma 
divertida, onde, segundo Carolei e Tori 
(2014), diversão vem a ser aquilo que lhe 
é diverso ou outra versão da realidade.

A diversão vem da ideia do 
diverso e de uma outra versão 
da realidade. O que nos diverte 
é aquilo que nos tira do “nosso 
mundo” e nos transporta para uma 
outra versão na qual possamos 
tudo, realizamos os nossos 
desejos, enfrentamos nossos 
medos, somos quem pensamos 
não ser (CAROLEI e TORI, 2014).

Outro elemento de jogo 
importante para gamificação é o feedback, 
que se torna imediato em determinadas 
atividades/jogo, em um game de diversão 
nota-se que o personagem hora está 
ganhando hora está perdendo levando 
o jogador a melhorar seu desempenho 
para continuar no jogo. Em uma 
atividade de gamificação o elemento de 
feedback pode ser representado por um 
placar e ou apresentação de atividades, 
onde o aluno/jogador tem contato com 
seu desempenho, assim está recebendo 
feedback de sua imersão e ou agência 
na atividade.

Todo jogador busca uma 
recompensa, Dickmann (2021), chama 
esse componente de “Estado de 
Vitória”, representados por certificados, 
medalhas, badges, brindes entre outros. 

Carolei e Tori,(2104) destacam 
que a pontuação, não precisa ser 
redutora.
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Não há game sem algum tipo de 
quantificação. Mas uma pontuação 
não precisa ser redutora e 
transformar toda atividade num 
número, de forma indiscriminada. 
É possível criar vários elementos 
quantificáveis a fim de dar uma 
variedade qualitativa ao jogo. 
Há vários elementos que podem 
ser quantificados como: o tempo 
para identificar determinadas 
plantas ou conseguir interagir 
com um certo número de pessoas 
na rua. Cada ação pode ter seu 
valor de pontuação com pessoas 
diferentes, dependendo do grau 
de dificuldade e da definição na 
regra do jogo (Carolei e Tori, 2014) 

Na gamificação o processo 
avaliativo é continuo, pois as modalidades 
de avaliação: diagnóstica, formativa, 
comparativa e somatória acontece a 
todo momento durante a atividade/jogo, 
permitindo ainda que o aluno/jogador 
realize uma auto avaliação sempre 
que for iniciar uma nova ação/agência, 
com a participação ou não do professor 
mediador.

3. Procedimentos Metodológicos

Em um primeiro momento 
o trabalho teve como metodologia 
pesquisas bibliográficas com intuito 
de conceituar e apresentar a evolução 
histórica do tema.

Pensa-se em uma pesquisa 
exploratória de campo com abordagem 
quantitativa realizada junto aos 
professores de instituições de ensino 
técnico profissionalizante.

4. Resultados Parciais

Espera se como resultado do 
presente trabalho que com o uso da 
gamificação o aprendiz profissional 
realize uma imersão no aprendizado 
com o uso da tecnologia através da 
gamificação superando a exclusão digital 
se inserindo no mercado de trabalho com 
mais competência.

5. Considerações Parciais

Até o presente momento 
observa-se que a gamificação facilita o 
processo de aprendizagem uma vez que 
estimula os aprendizes a se engajarem 
nas atividades, desta forma eles se 
sentem parte do processo adquirindo 
conhecimento, habilidades atitudes 
e valores que ficarão marcados para 
sempre e repercutindo em suas ações 
estimulando o processo de cidadania 
através da competência adquirida. 

Por outro lado, existe a 
necessidade de vencer a barreira de 
que quando se fala de gamificação e 
ou jogos não se trata de atividades de 
diversão e sim um processo de ensino 
e aprendizagem onde o aprendiz vai 
aprender a conhecer, aprender fazer, 
aprender a conviver e aprender a ser.  

Tal dificuldade ainda existe pois 
se trata de uma situação cultural onde 
atividades lúdicas são exercidas para 
passar o tempo e não para o aprendizado.

Para vencer essa barreira cultural 
os educadores devem de fato preparar 
suas atividades/jogos, com planejamento 
estruturado, intencionalidade pedagó-
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gica, estimulando o engajamento, a 
exploração, comunicação, ampliação e 
avaliação (CAROLEI, 2012).
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Resumo
A era informacional exige que os gestores 
utilizem a tecnologia para tomadas de decisões 
ágeis e assertivas. O estudo tem o objetivo de 
propor o uso de dashboards como ferramenta 
cotidiana para gestão municipal em Franca/SP.
Palavras-Chave: Desenvolvimento local; 
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de políticas descentralizadas e maior 
responsabilidade dos governos locais. 
O Papa Francisco, após o Fórum 
Econômico de Davos do ano de 2016, 
deu esse recado quando reuniu 400 
prefeitos de várias partes do mundo e, 
naquela oportunidade, disse: “a solução 
está nas cidades” (IBCIHS,2020.) 

As antigas, e algumas atuais, 
políticas de desenvolvimento pautavam 
especificadamente em políticas 
centrais ou nacionais que acontecem 
em dependência do governo federal, 
estadual, das grandes empresas e nas 
grandes metrópoles. Quase nada é 
pensado no plano local, aliás, o local 
participa do desenvolvimento nacional, 
enviando recursos e suportando de 
alguma forma coadjuvante e, muitas das 
vezes, numa via de mão única.

O desenvolvimento de uma 

Abstract
The information age demands that managers 
use technology to make agile and assertive 
decisions. The study aims to propose the use of 
dashboards as an everyday tool for municipal 
management in Franca/SP.
Keywords: : Local development; Public 
administration; Information; Dashboard

1. Introdução

Os problemas sociais e as 
principais mazelas humanas têm como 
palco principal as cidades. E se houver 
uma solução para o real desenvolvimento 
social, serão por elas. É nas cidades 
que estão a fome, a insegurança, a 
violência, as injustiças, as exclusões, o 
trânsito caótico e as desigualdades de 
renda e oportunidades. Segundo a ONU, 
atualmente 55% da população mundial 
vive em áreas urbanas e a expectativa 
é de que esta proporção aumente 
para 70% até 2050 (PORTO, Antônio 
Fernando Doria. IBCIHS, 2020.)

O fracasso das políticas 
mundiais para o desenvolvimento 
social, não só econômico, aliado ao 
grande movimento de urbanização 
demanda prioridade na implementação 
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cidade é um desenvolvimento local, 
ou endógeno, e tem por característica 
principal produzir e modificar suas 
estruturas, partindo de si e para si, mas 
em sintonia com os acontecimentos 
e movimentos desenvolvimentistas 
nacionais e mundiais. Existem diversos 
conceitos de desenvolvimento de 
acordo com o avanço da linha do tempo 
e dos entendimentos acadêmicos, 
políticos e populares. Uma definição 
e um conceito não excluem o outro, 
há uma superposição deles de modo 
a existirem simultaneamente. Mas 
para o objetivo deste trabalho é 
suficientemente importante distinguir 
os conceitos desenvolvimento e 
crescimento, dispensando o rigor em 
adotar um ou outro específico teorema 
desenvolvimentista. 

Crescimento e desenvolvimento 
econômico foram considerados 
sinônimos até a II Guerra Mundial. 
A reconstrução dos países 
atingidos pela guerra, juntamente 
com a política do Welfare 
State (estado do bem-estar) 
propiciaram a distinção desses 
termos: crescimento econômico 
passou a ser entendido como 
aumento na renda per capita do 
país, enquanto o desenvolvimento 
econômico passou a ser visto 
como uma melhoria da qualidade 
de vida da população em geral. 
(MADUREIRA, 2015, p. 1)

Desenvolver uma cidade é, 
antes de crescimento econômico, 
atender as básicas expectativas 
daquela sociedade, pois é nas cidades 
que as pessoas moram, trabalham, se 
divertem, enfim, nascem-vivem-morrem. 

As pessoas não moram nos estados 
ou países, elas moram nas cidades; 
então é ali que as demandas devem 
ser minimamente atendidas. E partindo 
dali as soluções devem ser propostas, 
pois as características daquele povo 
geram suas demandas específicas 
pautadas na origem cultural, formação 
econômica, especificidades urbanas e 
principalmente grau de desenvolvimento 
endógeno projetado. 

Diante de tantos problemas 
sociais, das múltiplas variáveis para 
o desenvolvimento e da inevitável 
urbanização quase que absoluta, os 
gestores municipais carregam sobre si 
o pesado fardo de encontrar soluções 
específicas, acertadas e ágeis às 
demandas da população. Segundo 
Pfeiffer (2000) e Rezende (2005) alguns 
dos grandes desafios apresentados para 
a administração pública são: a gestão de 
sua estrutura, a busca pelas melhores 
informações em tempo ágil e a utilização 
dessas informações de forma efetiva e 
consone à estratégia do gestor público, 
alinhando-as, por fim, aos anseios dos 
cidadãos e a processos controlados e 
efetivos.

 Quando se trata de governança 
pública, é necessário refletir sobre as 
ferramentas e recursos disponíveis 
aos gestores e agentes públicos. Hoje, 
para uma boa governança e gestão, 
sob velocidade do mundo atual, não 
basta apenas poder econômico, há de 
se saber o que fazer, quando fazer e 
para quem fazer; e estas informações 
somente são possíveis com a utilização 
aplicada das Tecnologias da Informação 
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e Comunicação (TICs), pois o volume 
de informação gerado diariamente é 
colossal, desestruturado e heterogêneo. 
Nitidamente é inviável, por métodos 
comuns, qualquer gestor analisar com 
qualidade, pois a quantidade de dados e 
informações geradas nos tempos atuais 
são enormes, de magnitude assombrosa. 
Um estudo intitulado A Universe of 
Opportunities and Challenges realizado 
pela consultoria norte-americana 
EMC Corporation afirma através de 
prognósticos que o volume de dados 
gerados no mundo cresceu de 988 
Exabytes em 2010, para 40.000 Exabytes 
(ou 40 trilhões de Gigabytes) no ano de 
2020 (ÁVILA, Thiago. 2017.) 

A administração pública 
municipal necessita dispor de 
informações atuais, precisas, 
personalizadas e de fácil acesso, e isso 
só é possível com o uso das TICs. Grande 
parte das prefeituras ainda utilizam 
sistemas com dados e informações 
heterogêneas, de difícil interpretação e 
as vezes poluídos por outros dados que, 
naquele momento, são dispensáveis 
para a análise. E ainda mais complicado 
é o acesso instantâneo a estes dados, 
que geralmente são baseados em 
diferentes ambientes virtuais recheados 
de logins para diferentes agentes e 
apresentados numa forma antiquada, 
nada confortável ao cérebro e aos olhos. 
As empresas privadas, ou grande parte 
delas, já perceberam essa necessidade 
de sobrevivência, pois senão se 
adequarem a esta nova realidade, serão 
menos lucrativas ou estarão fadadas 
ao fracasso. Neste cenário, é razoável 

frisar que as máquinas não vieram para 
substituir o homem nas tomadas de 
decisões, mas sim integrados para que 
possam fazer de maneira mais eficaz 
e eficiente. A sociedade moderna nada 
mais faz, de forma eficiente, sem o 
uso dos dados e das informações. Foi-
se o tempo em que para tomadas de 
decisões bastavam-se as estatísticas, 
séries históricas ou ideologias, é preciso 
mais, de fácil acesso e em tempo real.

A quantidade de dados gerados 
em uma cidade, também por seus 
cidadãos, aumenta diariamente de 
forma exponencial, em virtude das 
diversas tecnologias utilizadas. Isso vem 
dificultando ainda mais a visualização 
e gestão das centenas de variáveis ao 
mesmo tempo. 

Neste contexto, o problema de 
pesquisa de trabalho é responder se 
é possível criar um modelo de dados 
que permita que gestores municipais 
melhorem quantitativamente e 
qualitativamente suas decisões. 

A proposta deste trabalho é 
devolver ao gestor e a seus agentes 
públicos, a capacidade humana, 
limitada, de tomar decisões e traçar 
planejamentos, porém olhando para 
informações reunidas, recentes, 
estrategicamente escolhidas e livres 
destes tantos trilhões de bytes, que 
naquele momento, são inúteis ou até 
estorvantes. Segundo Cappra, cientista 
de dados e pesquisador de cultura 
analítica, que usa o termo “infoxication” 
(junção das palavras intoxicação e 
informação em inglês) o excesso de 
dados e informações tem um impacto 
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negativo na sociedade e nos negócios. 

“Estamos com uma situação 
crítica e caótica de tomada de 
decisão. Hoje tudo é mensurado 
e precisamos começar a observar 
e a usar de forma melhor essas 
capturas. O controle e a medição 
podem ser um excelente 
instrumento para ajudar, mas 
precisamos aprimorar o processo 
de decisão” (Cappra, 2020).  

A tomada de decisão estratégica 
de um gestor municipal não deve ser 
baseada em ideologias, achismos, 
crenças pessoais ou em pressentimentos. 
Ela deve ser analítica, sistemática, real 
e baseada em informações e dados. 
Porém, numa dimensão da capacidade 
humana de análise real cotidiana.  

O objetivo principal deste 
trabalho é propor um modelo de 
dados na forma de telas resumidas de 
dados concentrados e selecionados, 
chamados de dashboards, segundo as 
necessidades personalizadas do gestor 
municipal e seus agentes públicos, a fim 
de auxiliar na visualização informacional 
de seu requerido departamento. 
Pretende-se em uma grande tela, apenas 
uma, mostrar o que foi previamente 
selecionado por aquela disciplina ou 
secretaria por exemplo. Mas em tempo 
real, com verificações robustas e em um 
ambiente tecnológico agradável. 

Como objetivos secundários, 
pretende-se ainda:

• Identificar os problemas 
mais frequentes na tomada 
de decisão dos gestores 
municipais.

• Identificar os problemas 
sociais e econômicos 
decorrentes da ausência 
de tomada de decisões 
mais efetivas por parte dos 
gestores.

O uso de Dashboards tem 
se tornado cada vez mais frequente 
na iniciativa privada, justamente por 
conta da seleção estratégica de dados 
e informações a serem exibidos. Da 
mesma forma a ferramenta é totalmente 
aplicável à gestão pública, pois é 
possível, em exemplo: verificar o trânsito, 
analisar ocorrências ambientais, verificar 
leitos em hospitais, acompanhar metas 
de vacinação, monitorar arrecadações 
fiscais, enfim, de uma forma geral é 
possível possuir índices e informações 
para tomar decisões, afim de traçar 
estratégias para a melhoria das cidades.

Os Dashboards são ferramentas 
básicas e fundamentais para a 
digitalização de uma cidade, não o 
começo e muito menos o prioritário, porém 
é instrumento tecnológico obrigatório 
para uma cidade tradicional prosperar 
rumo a inteligência. Neste tocante o 
conceito de Cidades Inteligentes tem 
sido amplamente fomentado na Europa 
e Ásia, engatinha no Brasil, e está se 
tornando cada vez mais objeto de estudo 
e investimentos dos gestores rumo 
ao desenvolvimento nesta nova era 
informacional. 

2. Referencial Teórico

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

  
O desenvolvimento local está 
associado, normalmente, 
a iniciativas inovadoras e 
mobilizadoras da coletividade, 
articulando as potencialidades 
locais nas condições dadas pelo 
contexto” (Buarque, 2002, p10).

O desenvolvimento regional e 
local possui caraterística endógena (que 
se origina por fatores internos) quando 
comparado ao desenvolvimento de forma 
geral e abrangente, que comumente é 
entendido com vertente exógena. Ambos 
se opõem quanto ao agente precursor, 
ou melhor, se complementam. 

A partir da década de 1980, surgiu 
o paradigma do desenvolvimento 
endógeno, segundo o qual o 
desenvolvimento não seria 
determinado pelo funcionamento 
das livres forças do mercado ou 
pelas políticas de planejamento 
territorial oriundas do poder 
central, mas, sim, por aspectos 
intrínsecos ao local, ao território, 
e pela sua capacidade de usar 
suas potencialidades de forma a 
conectar-se ao sistema econômico 
global.” (BELLINGIERI, 2017, 
p.15).

A diferenciação feita em 
desenvolvimento e crescimento 
econômico mais uma vez vem à tona, 
quando nos deparamos com o conceito 
de desenvolvimento de uma cidade. O 

crescimento econômico, por si só, e o foco 
na renda per capita é incapaz de refletir 
o desenvolvimento de uma sociedade, 
pois não consegue revelar como a renda 
verdadeiramente é distribuída entre as 
pessoas e como o crescimento impacta 
no bem estar de uma população. 
Desenvolvimento é o equilíbrio entre os 
diversos fatores humanos demandados 
em uma sociedade: crescimento 
econômico e distribuição de renda, 
oportunidades, melhoria no padrão de 
qualidade de vida das pessoas, acesso 
aos direitos civis e aos serviços públicos 
para os cidadãos, garantia efetiva da 
reprodução dos recursos naturais. E 
ainda, segundo Amartya Sen (2010), 
o crescimento econômico não poder 
ser considerado um fim em si mesmo, 
de modo que o desenvolvimento tem 
que estar relacionado sobretudo com a 
melhoria de vida dos indivíduos e com 
o fortalecimento de suas liberdades. 
Desta forma Sen demonstra como o 
desenvolvimento depende também de 
outras e múltiplas variáveis. 

O que as pessoas conseguem 
realizar é influenciado por 
oportunidades econômicas, 
liberdades políticas, poderes 
sociais e por condições 
habilitadoras, como boa saúde, 
educação básica e incentivo e 
aperfeiçoamento de iniciativas”. 
(SEN, 2010, pág. 18).

Neste sentido, em que o 
desenvolvimento regional ou local deve 
estar alinhado aos movimentos mundiais 
de desenvolvimento, ressalta-se que 
em 2015 os 193 países membros das 
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Nações Unidas adotaram uma nova 
política global: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, que tem 
por objetivo elevar o desenvolvimento 
do mundo e melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, e o lema é: não deixar 
ninguém pra trás. Para cumprir este 
grande objetivo, foram estabelecidos 17 
outros Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS’s) a serem alcançados 
por uma ação conjunta entre Países, 
Estados e Municípios, inclusive com 
participação das empresas públicas e 
privadas. 

Segundo a Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), por 
estarem mais próximos das populações, 
os governos locais são atores-chave para 
o alcance das metas e dos objetivos, e 
consequentemente desta agenda. A 
gestão pública municipal deve adotar 
postura de desenvolvimento endógena, 
pois apesar de grande parte dos 
problemas e demandas sociais serem 
mundiais, o modus operandi é facilitado 
quando o olhar das especificidades 
e soluções partem de si, levando 
em consideração as características 
da população e as limitações de 
governança. O que é feito em cidades 
europeias ou em cidades brasileiras 
com perfil, qualitativo e quantitativo 
diferentes, não se replica com sucesso. 
As cidades, tradicionalmente, já possuem 
suas próprias dinâmicas, sua cultura, 
acomodando as pessoas de formas 
diferentes, em rotinas que movimentam 
a economia local nas características 
próprias de trabalho, lazer e estudo. 

Cientistas, inovadores e 

entusiastas em todo mundo, começaram 
a utilizar de tecnologias da informação e 
comunicação para solucionar problemas, 
ou melhor, auxiliar resoluções de 
demandas sociais com as mais diversas 
ferramentas de tecnologia para isso, 
entre elas o uso de telas arranjadas e 
personalizadas para visualização de 
dados e informações: os Dashboards. 

Segundo Victoria Hetherington 
(MORAES, 2017) um bom dashboard 
deve possuir alguns elementos básicos 
para que cumpra seu papel:

• Ser e comunicar-se de 
maneira simples e fácil;

• Possuir o mínimo de efeitos 
e distrações para não causar 
confusão;

• Prover informações úteis 
e com significado para os 
stakeholders;

• Adequar a apresentação 
visual dos dados com a 
percepção visual humana. 

Os dashboards estão 
intimamente ligados ao conceito de BI 
(Businees Inteligence) o qual foca na 
tomada de decisão mais informada com 
base na inteligência de negócio. 

A tradução literal de dashboards 
para o inglês é “painel de controle”, 
onde o usuário tem a visualização de 
informações de forma arranjada, através 
de dados consolidados, de uma só vez. 
Analogamente como um painel de um 
veículo onde o motorista tem uma leitura 
unificada dos dados que lhe interessam 
para a condução correta e segura. È 
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importante salientar que o propósito de 
um dashboard é reunir em uma única tela 
informações específicas e selecionadas 
que interessam ao usuário, deixando 
de lado ou para um segundo momento 
as informações menos relevantes. Na 
construção dos dashboards são utilizados 
diversos tipos de softwares, desde os 
específicos aos mais populares como 
por exemplo o Microsoft Excel. A escolha 
do software construtor do dashboard 
dependerá da forma de captação 
primária ou secundária dos dados que 
serão exibidos. Não é objetivo específico 
deste trabalho discutir o método de 
criação, captação de informações ou 
formas visuais de apresentação de um 
dashboard. 

Como primeiro exemplo 
ilustrativo, de um dashboard, a imagem 
abaixo mostra uma tela criada pela 
Universidade Federal do Ceará em 
parceria com a Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (FIEC). A ferramenta 
monitora os indicadores de retomada 
das atividades econômicas no Ceará, 
além de mostrar informações sobre 
casos, letalidade da Covid-19, óbitos, 
pessoas recuperadas, casos suspeitos 
e quantidade de testes realizados em 
todos os estados brasileiros.

Figura 1: Primeiro exemplo de 
dashboard.

Fonte: SFIEC (2021), site. 

Outro exemplo, o segundo, 
é da Fundação Estatal de Atenção 
Especializada em Saúde de Curitiba 
(Feaes), que ainda em 2015, 
implementou por conceito de “cockpit de 
avião” um painel (dashboard) que permite 
a visualização de taxas de ocupação, 
relação de pacientes internados por setor 
e mapa cirúrgico do hospital. Neste caso 
o sistema é abastecido com os dados 
do Hospital do Idoso e do Serviço de 
Diagnóstico por Imagens das Unidades 
de Pronto Atendimento.

O sistema de informação da 
entidade recebeu a indicação para o 
nível seis na certificação internacional 
em modelo de adoção do prontuário 
eletrônico do paciente, avaliada pela 
Himss (Healthcare Informationand 
Management Systems Society), uma 
organização global e sem fins lucrativos, 
focada na melhoria dos procedimentos 
de saúde por meio da tecnologia da 
informação.

No referencial teórico do 
presente trabalho, ainda em construção, 
busca-se embasar em autores que 
abordam os temas com relevância 
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acerca das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs), Inteligência 
de Negócios, Tomada de Decisão na 
gestão pública municipal e Planejamento 
Estratégico. 

3. Procedimentos Metodológicos

A metodologia do presente 
trabalho é uma pesquisa qualitativa e 
exploratória através de levantamento 
e estudo bibliográfico de referencial 
teórico na área para coleta das 
definições sobre desenvolvimento, e 
trabalhos relacionados, visando dados 
secundários.

Será realizada uma pesquisa 
de campo, para obtenção de dados 
primários, através de formulários e 
entrevistas semi estruturadas, visando 
uma possível discussão e/ou relação 
entre as respostas e dados. Os 
participantes serão gestores municipais: 
prefeito, vice-prefeito e secretários. 
da cidade de Franca/SP, profissionais 
da área de tecnologia da informação 
(agentes públicos) e tomadores de 
decisão envolvidos na gestão pública 
municipal. 

Sendo assim, a análise será feita 
através das respostas dos participantes, 
para detectar o quão viável é a proposta 
de implementação desta tecnologia na 
cidade, o quanto essa ferramenta pode 
ser utilizada de forma benéfica para a 
tomada decisão e quais as demandas 
de informações destes agentes em suas 
disciplinas de trabalho. 

4. Resultados Parcial/Final

Como resultado parcial deste 
trabalho, consegue-se identificar 
através dos conceitos de tecnologias da 
informação e comunicação, dashboard e 
tomada de decisão, que a implementação 
de tecnologias a serviço cotidiano da 
gestão municipal é viável para auxiliar 
os agentes envolvidos na agilidade e 
visualização dos dados da cidade, no 
que tange ao desenvolvimento local 
e melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. 

Posteriormente, através das 
respostas colhidas pelos entrevistados, 
o trabalho analisará o atendimento 
completo, ou não, aos objetivos 
específicos. 

5. Considerações Parcial/Final

Com base aos conceitos 
apresentados no decorrer do trabalho, 
propõe-se a implementação de 
ferramentas tecnológicas na gestão 
Municipal, de modo a apoiar o processo 
de tomada de decisão e atendimento 
as demandas da sociedade, pois 
através deste implemento tecnológico 
os agentes públicos conseguem melhor 
visualizar, em menor tempo e de forma 
personalizada os gargalos a curto prazo 
e as tendências para médio/longo prazo 
da gestão de uma cidade.

Como sequência deste trabalho 
deseja-se estudar e sugerir quais 
os melhores métodos de captação 
de informação de uma cidade, quais 
softwares, bancos de dados e aplicativos 
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estão disponíveis na cidade de Franca/
SP, afim de alimentar os dashboards 
implementados.
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Resumo
Trata-se de uma pesquisa sistêmica, que visa 
refletir como  ocorre na prática a aquisição da 
autonomia, do protagonismo e do acesso aos 
direitos de famílias e indivíduos com violação 
de direitos atendidos no serviço de proteção  
social (PAEFI).
Palavras-Chave: relações humanas, 
violência intrafamiliar, políti-cas públicas 
sociais, pensamento sistêmico, rede de apoio.

social e política. Portanto, observa-se 
a necessidade  de refletir o contexto a 
partir do pensamento sistêmico e do 
pressuposto de que as políticas públicas, 
possuem força motriz para a promoção 
do bem-estar e saúde das famílias e 
indivíduos que estão em situação de 
violência e violação de direitos.

O referencial teórico utlizado 
para desenvolver esta pesquisa  
contempla três seções:

A primeira seção, trata as 
políticas públicas nas perspectivas de 
Secchi, elucida conceitos, ciclo de vida 
da política pública, tendo a abordagem 
multicêntrica como referência, trazendo 
diversos enfoques correlacionados à 

Abstract
This is a systemic research, which aims to re-
flect how the acquisition of autonomy, protago-
nism and access to the rights of families and 
individuals with violations of rights assisted in 
the social protection service (PAEFI) occurs in 
practice.
Keywords: human relations, intrafamily 
violence, social public policies, systemic 
thinking, support net-work.

1. Introdução

Esta pesquisa trata-se de um 
estudo que visa ponderar a efetividade 
das medidas protetivas e preventivas 
do sistema de proteção social de média 
complexidade, direcionadas às famílias 
e indivíduos em situação de violência 
e violação de direitos, bem como a sua 
relação com o desenvolvimento.

A busca por um mundo 
mais justo e pacífico está presente 
na humanidade desde os tempos 
primórdios, porém, as desigualdades 
sociais e as manifestações de violência 
como forma de resolução de conflitos 
ainda perpetuam de forma histórica, 
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violência e a violação de direitos que 
darão subsídios para a compreensão 
das práticas cotidianas do serviço 
pesquisado.

A segunda seção, leva  em 
conta os aspectos humanos do 
desenvolvimento na perspectiva de 
Amarthya Sen, que tem como objetivo 
central a melhoria da vida humana, pois, 
o crescimento deve servir à ampliação 
das escolhas e das oportunidades da 
pessoa, favorecendo uma vida longa, 
saudável, com acesso a recursos 
necessários digno da geração atual e 
futura, além de promover capacidades 
pessoais como meio de progresso local 
e regional.

A terceira seção, será reservada 
à pesquisa de campo, que tem como 
norte o pensamento sistêmico que 
consiste em apreender a complexidade 
do fenômeno estudado, por meio da 
visão de diferentes sujeitos e contextos 
sociais, sobre os quais implicam o 
fenômeno a ser discutido e compreendido 
(VASCONCELLOS,2013).

As políticas públicas na prática 
deixam lacunas, tanto institucionais, 
quanto em relação aos atores implicados 
em suas diferentes fases. Diante 
desse contexto,  para atender a esta 
problemática, o objetivo geral, desta 
pesquisa consiste em contemplar o 
modo operante do serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado à Famílias e 
Indivíduos (PAEFI) que estão em situação 
de violência e violação de direitos, sob 
as mais diversas perspectivas.    

Foram traçados objetivos 
específicos que possam identificar, 

levantar, apresentar e analisar os dados, 
a fim de verificar a efetividade dos 
serviços de proteção social e sua relação 
com o desenvolvimento.

Busca-se assim levantar quais 
tem sido os avanços e as limitações desta 
política implementada e a partir de uma 
fundamentação consistente pautada em 
conhecimentos e informações, oferecer 
subsídios para o aprimoramento 
das políticas públicas sociais de 
enfrentamento e prevenção  a violação 
de direitos humanos em que o princípio 
direcionador consiste na garantia da 
dignidade humana.

2. Referencial Teórico

2.1 Políticas Públicas,  aspectos da 
violência e violação de direitos.

Com a promulgação da 
Constituição Federal no Brasil e a 
ascensão da democracia, as ações 
do Estado se tornaram fundamentais 
para a promoção do desenvolvimento 
no país. As suas diversas funções 
e responsabilidades revelaram a 
necessidade de criar políticas públicas 
para garantir o bem-estar da sociedade 
e assegurar ao cidadão o cumprimento 
de seus direitos (BRASIL,1988).

Nos últimos vinte anos, 
inúmeras mudanças aconteceram no 
cenário socioeconômico, político e 
cultural em relação ao processo de 
globalização da economia, que vem 
interferindo na dinâmica e estrutura 
familiar e possibilitando alterações no 
seu padrão tradicional de se organizar 
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(FECAM,2020).        
Segundo Secchi (2016), política 

pública é um conceito abstrato que 
se materializa com leis, programas, 
campanhas, obras, prestação de 
serviço, subsídios, impostos e taxas, 
decisões judiciais, entre vários outros 
instrumentos elaborados para enfrentar 
um problema público. Para compreender 
uma política pública, além de entender 
seus conceitos é fundamental entender 
seu ciclo, seu desenvolvimento (do 
problema a criação), seus atores da 
implantação, impactos e avaliação. 
O problema é caracterizado como tal 
quando se observa a diferença entre 
o que é cenário atual, e aquilo que se 
gostaria que fosse a realidade pública. 

No entanto, é sabido que 
famílias e indivíduos em situação de 
violência e violações de direitos, ocupam 
centralidade na agenda da política de 
assistência social e de saúde, envolvendo 
também diversos   projetos, campanhas, 
programas, de outras políticas, como 
por exemplo de segurança, educação, 
habitação, emprego, cultura, esporte e 
etc.; com o intuito de prevenir, erradicar 
e punir a violência. Os atos de violência 
além de atingir cada membro da família, se 
estendem por toda a sociedade trazendo 
grandes custos para as pessoas e para o 
desenvolvimento (BRASIL,2020).

  Para acolher as demandas 
da população, entretanto, é preciso 
que os formuladores de política 
pública desempenhem um complexo 
processo de, inicialmente, identificar as 
necessidades considerando as diversas 
áreas que carecem de investimentos 

contínuos, e muitas vezes específicos, 
conforme citado acima. Contudo as 
necessidades são bastante extensas, 
tem-se demandas abundantes e, na 
maioria das vezes, recursos escassos 
(SECCHI,2016).                                                                                                                                 

Desse modo, para contemplar 
a diversidade de relações existentes 
na   sociedade se faz necessário que os 
implementadores de políticas públicas 
considerem os diversos arranjos 
familiares. Hoje prepondera o afeto à 
conveniência, a busca pela felicidade, 
a primazia do amor, e da solidariedade, 
cada um deve empenhar-se por seu 
modelo de família, sem qualquer tipo de 
preconceito, que o direito lhe dá amparo, 
respeitando e vivendo harmonicamente 
com o do outro (FECAM, 2020).                       

Em vista disso, as políticas 
públicas requerem uma estruturação de 
etapas para que sejam adequadamente 
formuladas. Sua elaboração conta com 
o planejamento, criação e execução por 
meio da intersecção dos Três Poderes; 
tanto o Legislativo como o Executivo 
podem sugerir políticas públicas e cabe 
ao Legislativo a criação de leis referentes 
à política pública delineada. Enquanto 
o Executivo é responsável por todo o 
planejamento de ação e pela aplicação 
da medida, fica sob a responsabilidade 
do Judiciário o controle e a fiscalização 
da lei elaborada (SECCHI,2016).      

Dessa forma Secchi (2016) 
aponta em seus estudos que há dois 
tipos de políticas, uma que evidencia o 
Estado como agente central das políticas 
públicas, e esta abordagem é chamada 
estatista e uma outra abordagem 
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chamada multicêntrica, ou policêntrica, 
que considera as organizações privadas, 
organizações não governamentais, 
organismos multilaterais, redes de 
políticas públicas, juntamente com 
atores estatais, protagonistas no 
estabelecimento das políticas públicas” 
(SECCHI,2016).

No tocante à dimensão temporal, 
o processo de elaboração de políticas 
públicas, também é conhecido como ciclo 
de políticas públicas compõe-se de sete 
fases principais que de forma genérica 
são: identificação do problema; formação 
da agenda; formulação de alternativas; 
tomada de decisão; implementação; 
avaliação; extinção (SECCHI, 2014).                          

Um outro aspecto importante 
para o aprimoramento das políticas 
públicas está relacionado a fase de 
implementação, onde encontram-se dois 
modelos: o top-down (cima-para-baixo) 
e bottom-up (baixo-para-cima). Sendo 
que, no primeiro modelo somente dois 
sujeitos podem interferir no processo, os 
formuladores e implementadores, sendo 
assim desconsiderados os demais 
sujeitos políticos que poderão a ser 
impactados por essa política. Este tipo 
de modelo é considerado hierárquico 
e provoca danos, visto que as políticas 
públicas resultam das necessidades de 
um determinado grupo que se organiza, 
excluindo os demais do processo 
(SECCHI, 2014). 

O modelo top-down, é baseado na 
distinção entre "Política e Administração", 
no qual os formuladores (políticos) 
são separados dos implementadores 
(administração) (SECCHI, 2016, 

apud WiILSON, 1887). Segundo este 
modelo, as políticas públicas dependem 
intimamente da interação entre governo 
e os atores envolvidos. Já o modelo 
bottom-up, objetiva uma relação mais 
orgânica de implementação de políticas 
públicas, incluindo sujeitos e as variáveis 
enredadas como parte fundamental do 
processo, e traz as demandas de "baixo 
para cima", isto é, a política pública não 
é definida no alto da pirâmide, mas no 
nível real da sua execução. Sob esta 
dimensão, presume -se que a política 
não é definida no topo da pirâmide da 
administração, mas no nível real da sua 
execução. (SECCHI, 2016).                    

Apesar dos esforços públicos, 
das contribuições e iniciativas voluntárias 
realizadas em redes às famílias, 
gerando respostas, nacionais, locais e 
territorializadas de combate à violência o 
cenário ainda é de precariedade. Quando 
observada as diversas manifestações de 
violências entre os membros familiares, 
vê-se a complexidade do problema 
e suas nuances no âmbito privado e 
público.

No entanto, em lugares onde 
muitas vezes a assistência do Estado não 
chega, o trabalho conjunto da sociedade 
civil organizada foi e continua sendo   
primordial para as famílias desassistidas 
pelo poder público. Este tipo de atuação 
demonstra a participação dos cidadãos 
na gestão pública a fim de promover 
transformação social (GHANEM,2007).                         

        Segundo Secchi (2016), na 
prática as políticas públicas apresentam 
grandes diferenças, tanto institucionais, 
quanto em relação aos atores implicados 
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em suas diferentes fases. Dessa maneira, 
tomando como cenário o Município de 
Franca- SP, pretende-se observar a 
situação problema tomando por base 
diversos olhares e assim levantar quais 
tem sido os avanços e as limitações 
desta política implementada por meio 
das medidas de proteção, às famílias 
e indivíduos em situação de violência e 
violação de direitos.                 

No tocante aos aspectos da 
violência e violação de direitos, nota-
se que o termo violência intrafamiliar 
(VI) aparece em maior diversidade na 
literatura científica, em se tratando de 
idosos, já o termo violência doméstica 
(VD) é usado com mais frequência 
para abordar o assunto relacionado às 
crianças e adolescentes em situação de 
violência, contudo, há uma concordância 
geral no uso do termo violência doméstica 
(VD) para se referir à violência de gênero 
direcionada a mulher.

No entanto, estudos apontaram 
para a importância de se evitar reduzir 
o significado dos termos culminando em 
uma compreensão limitada ao âmbito 
microssocial, que possa ampliar as 
reflexões e englobar também dimensões 
macrossociais, relacionadas ao Estado, 
sociedade, comunidade e instituições. 
Discorrem também sobre a necessidade 
de reflexões que buscam romper com 
visões que “culpam” exclusivamente a 
família, o parceiro íntimo e/ou o uso e 
abuso de álcool e outras drogas, além 
do ponto de vista dicotômico homem-
agressor/mulher vítima (FILHO,2018).          

O Ministério da Saúde 
caracteriza o termo violência intrafamiliar 

(VI)   como toda ação ou omissão que 
prejudique o bem-estar, a integridade 
física, psicológica ou a liberdade e o 
direito ao pleno desenvolvimento de outro 
membro da família. Esta é a principal 
diferença entre violência doméstica e 
violência intrafamiliar (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE,2002).      

É importante ressaltar que, 
desde o início do ano de 2020, o mundo 
passa por uma pandemia ocasionada 
pela propagação do vírus COVID-19, 
a qual tem evidenciado ainda mais os 
aspectos vulneráveis da sociedade como 
por exemplo: problemas de alcoolismo, 
diminuição da renda, desemprego; 
embora os registros administrativos 
apontaram para uma redução da violência 
de gênero, os números indicaram um 
aumento de feminicídios e homicídios 
femininos em São Paulo- SP e também 
o aumento de violações dos direitos 
das crianças, adolescentes e idosos 
(MINISTÉRIO DA  MULHER, DA FAMÍLIA 
E DA CIDADANIA BRASIL,2020.

Homens e mulheres são 
atingidos pela violência de maneira 
diferenciada, enquanto os homens 
tendem a ser vítimas de uma violência 
predominantemente praticada no 
espaço público, as mulheres sofrem 
cotidianamente com um fenômeno 
que se manifesta dentro de seus 
próprios lares. A violência direcionada 
as mulheres em todas as suas formas 
(doméstica, psicológica, física, moral, 
patrimonial, sexual, tráfico de mulheres) 
é um fenômeno que atinge mulheres de 
diferentes classes sociais. (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2020). 
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A violência intrafamiliar exprime 
um problema psicossocial, econômico, 
jurídico de extrema magnitude e 
complexidade, pois, suas consequências 
em encadeamento afetam além dos 
membros das famílias envolvidas, 
toda a sociedade, de uma forma geral, 
inclusive o desenvolvimento do país, 
em função da ameaça à vida, à saúde, 
aos riscos de morte reais ou provocados 
(MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS,2020). 

Portanto, diante deste cenário, 
famílias e indivíduos buscam a proteção 
do Estado, tendo como porta de entrada 
os Serviços preconizados pela Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS), 
que estão atrelados ao Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), presente 
em todo o Brasil. (MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA,2020).                                

O Sistema Único de Assistência 
social (SUAS) engloba diretamente 
estruturas e marcos regulatórios 
nacionais, estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, organiza as ações em 
dois tipos de proteção social: a básica 
e a especial. A primeira por meio da 
oferta de programas, projetos, serviços 
e benefícios a indivíduos e famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 

A proteção básica é 
disponibilizada pelo Centro de Referência 
Assistência Social (CRAS) que atua de 
forma preventiva e a segunda chamada 
de proteção social especial é aquela 
reservada a famílias e indivíduos que 
já se encontram em situação de risco e 
que tiveram seus direitos violados por 
ocorrência de abandono, maus-tratos, 

abuso sexual, uso de drogas, a violência 
física ou psicológica, e o abandono ou 
afastamento do convívio familiar entre 
outros, evidenciando o rompimento ou 
fragilização desses vínculos. Nesse tipo 
de proteção o atendimento requisita 
maior especialização dos trabalhadores 
do Serviço Únicos de Assistência Social 
(SUAS), flexibilidade nas soluções e 
acompanhamento familiar mais próximo 
e individualizado. No mais, os serviços 
precisam ser efetivos e monitorados 
para garantir   a qualidade da atenção 
dos beneficiados (MINISTÉRIO DA 
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS,2020)    

O Centro de Referência 
Especializado (CREAS) tem o 
papel de executar, coordenar e 
fortalecer a articulação dos serviços 
socioassistenciais com as demais 
políticas públicas e com o sistema 
judiciário: Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado à Famílias e 
Indivíduos (PAEFI); Serviço de proteção 
social a adolescentes em cumprimento 
de medidas socioeducativas de 
Liberdade Assistida (LA) e Prestação 
de Serviços à Comunidade (PSC).
Centro de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua 
(Centro POP):Serviço especializado em 
abordagem social; Serviço especializado 
para pessoas em situação de rua. 
Centro- Dia de Referência: Serviço de 
proteção social especial para pessoas 
com deficiência, idosos e suas famílias 
(MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS,2020).

O acesso ao programa de 
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Proteção Atendimento Especializado 
à Família e ao indivíduo (PAEFI) pode 
acontecer a partir de demanda espontânea 
e de encaminhamentos realizados por 
outros serviços socioassistenciais, 
como também por demais políticas 
públicas setoriais, órgãos do Sistema 
de Garantia de Direitos e pelo Sistema 
de Segurança Pública, é um serviço 
inserido no âmbito da Proteção Social 
Especial de Média Complexidade, está 
inserido no campo das relações sociais. 
Presta ações de apoio, orientação e 
acompanhamento a famílias com um ou 
mais de seus membros em situação de 
ameaça ou violação de direitos. Deste 
modo, a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), a Lei nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993, define no seu artigo 
23 que os serviços socioassistenciais 
são atividades continuadas que visam 
à melhoria de vida da população e suas 
ações são voltadas para as necessidades 
básicas, observam os objetivos, 
princípios e diretrizes estabelecidos 
nesta mesma norma (MINISTÉRIO DA 
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS,2020). 

Os objetivos do Serviço de 
Proteção Especializado à Famílias 
e Indivíduos( PAEFI) consistem em 
contribuir para o fortalecimento da 
família no desempenho de sua função 
protetiva; com o intuito de auxilia-la 
a se enxergar como protagonista na 
função de zelar pelos seus membros 
dependentes, de forma a responder 
não somente ao sustento, mas o dever 
de gerar o bem-estar em seus diversos 
sentidos. Processar a inclusão das 

famílias no sistema de proteção social 
e nos serviços públicos, de acordo com 
necessidades; partindo do pressuposto 
básico de qualificar a intervenção de 
modo a ampliar o acesso a direitos. 
Contribuir para restaurar e preservar a 
integridade e as condições de autonomia 
dos usuários.  

É também objetivo do PAEFI 
contribuir para romper com padrões 
violadores de direitos no interior da 
família; para a reparação de danos 
da incidência de violação de direitos 
e prevenção da reincidência desses. 
O exercício profissional deve ser 
embasado no respeito à singularidade, 
potencialidades, valores e crenças de 
cada núcleo/sujeito atendido.  

Tal trabalho é realizado por 
uma equipe interdisciplinar composta 
por assistentes sociais, psicólogos, 
advogados, entre outros. Dentre as 
ações que podem ser executadas, 
estão: acolhida; escuta; estudo 
social; diagnóstico socioeconômico; 
monitoramento e avaliação do serviço; 
orientação e encaminhamentos 
para a rede de serviços locais; 
construção de plano individual e/ou 
familiar de atendimento; orientação 
sociofamiliar; atendimento psicossocial; 
orientação jurídico-social; referência 
e contrarreferência; informação, 
comunicação e defesa de direitos; apoio 
à família na sua função protetiva; acesso 
à documentação pessoal; mobilização, 
identificação da família extensa ou 
ampliada; articulação da rede de serviços 
socioassistenciais; articulação com os 
serviços de outras políticas públicas 
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setoriais; articulação interinstitucional 
com os demais órgãos do Sistema 
de Garantia de Direitos; mobilização 
para o exercício da cidadania; trabalho 
interdisciplinar; elaboração de relatórios 
e/ou prontuários; estímulo ao convívio 
familiar, grupal e social; mobilização e 
fortalecimento do convívio e de redes 
sociais de apoio (MINISTÉRIO DA 
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS,2020). 

Em meados dos anos 80 e 90, 
o tema da violência intrafamiliar passou 
a fazer parte da agenda de debates, 
graças a participação dos movimentos 
sociais pela democratização, as 
instituições de direito, as organizações 
não governamentais e as organizações 
internacionais, devido ao aumento dos 
maus tratos ocorridos dentro das famílias 
envolvendo crianças, adolescentes e 
seus pais. Somente no início dos anos 
2000, é que se incluiu a população 
idosos nos sistemas de proteção e 
posteriormente as pessoas portadoras 
de deficiências e LGBT (BRASIL,2020).

Como parte do sistema 
de proteção e atendimento, são 
disponibilizados pelo poder público 
federal serviços presenciais e online, 
para se fazer os registros de boletim 
de ocorrências de crimes de ordem 
doméstica e familiar. O serviço de 
telefone do Disque Denúncia funciona 
em período integral, todos os dias da 
semana, em qualquer local do Brasil 
e em mais de 16 países, as ligações 
podem ser feitas por meio de discagem 
direta e gratuita, de qualquer terminal 
telefônico fixo ou móvel. Para violência 

contra mulheres, as denúncias devem 
ser feitas pelo número 180 - Central de 
Atendimento à Mulher.     

Para a realização de denúncias 
de abusos contra crianças e adolescentes, 
pessoas idosas, pessoas com deficiência, 
população LGBT, população em situação 
de rua, entre outros, o serviço utilizado 
é o Disque 100, pode ser considerado 
como “pronto socorro” dos direitos 
humanos e atende graves situações de 
violações que acabaram de ocorrer ou 
que ainda estão em curso, acionando 
os órgãos competentes e possibilitando 
o flagrante. Por meio desse serviço, o 
Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos recebe, analisa e 
encaminha aos órgãos de proteção e 
responsabilização. Já o serviço oferecido 
pela Polícia Militar se dá pelo número 190, 
é utilizado, primordialmente em situações 
nas quais um crime com potencial risco 
à vida ocorreu ou está em andamento, 
além de outras ocorrências que estão 
acontecendo naquele momento, como a 
violência doméstica e a perturbação do 
sossego (BRASIL, 2021).

A percepção social espalhada 
sobre a violência intrafamiliar é que 
as mulheres sempre são tidas como 
vítimas e os homens como agressores, 
o que tem facilitado a criação de 
medidas e depoimentos que, apesar 
de intencionarem o fim da violência 
intrafamiliar, também apontam a 
violência de gênero. Dessa maneira, 
para que as políticas públicas sejam 
efetivas e inclusivas, é necessário que 
haja o reconhecimento que todos os 
membros da família exercem agressão 
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não apenas o homem (ARIAS, 2019).
Apesar do crime trazer diversos 

impactos para   a sociedade, ele deve 
ser considerado primeiramente uma 
violação contra o próprio respeitável 
relacionamento que deveria existir entre 
uma pessoa e outra; práticas restaurativas 
vêm sendo adotadas no Brasil, enquanto 
o encarceramento cuida de retribuir o 
mal causado, a justiça restaurativa visa 
levar o indivíduo a tomar conhecimento 
do mal causado na vítima de forma à 
leva-lo a responsabilização pelos seus 
atos (ZEHR ,2012).

Um estudo de caso realizado 
em uma escola pública do Município de 
Franca- SP revela que a comunidade 
escolar, sofre com manifestações 
incidentes de violências, que afetam 
o convívio e o rendimento escolar do 
aluno, sendo que as ocorrências ora 
são decorrentes de manifestações 
ocasionadas pelo aluno, ora pelas famílias 
e ou por violações retroalimentadas pela 
própria instituição escolar (Ribeiro et al, 
2020). Pois bem, fica então evidente 
que a dinâmica da violência intrafamiliar, 
ultrapassa os limites domésticos e se 
torna um problema de todos, ela interfere 
tanto nos aspectos de bens relacionais, 
quantos nos aspectos de bens 
econômicos ligados ao desenvolvimento 
humano.

Nesse sentido, há grandes 
inquietações acerca deste tema a serem 
estudadas: se a família negligencia o bem-
estar dos seus membros ao não resolver 
seus conflitos pacificamente ou  prover 
suas necessidades autonomamente, 
como um reflexo os agravos resultantes 

do crime ou de negligência  saem do 
âmbito privado, ficando a cargo do  
Estado oferecer proteção especial à 
família fundamentada nos princípios da 
dignidade humana, conforme versa o 
artigo 226, da Constituição Federal de 
1988 (BRASIL, 1988).

Portanto, diante deste paradoxo 
se faz necessário refletir sobre a 
efetividade das políticas públicas que 
objetiva a autonomia, o protagonismo e 
a promoção da melhoria da qualidade 
de vida das famílias, prezando pela 
interdependência dos sistemas, pelas 
objetividades e subjetividades presentes 
no fenômeno da violência e na violação 
dos direitos ocorridas nos âmbitos das 
relações familiares.

              
2.2 Aspectos humanos do 
desenvolvimento na perspectiva de 
Amarthya Sen

O enfretamento da violência 
intrafamiliar vem sendo considerado 
um grande desafio para os gestores 
das Políticas Públicas, profissionais de 
diferentes campos de atuação, nota-
se uma efetiva mobilização de diversos 
setores do governo e da sociedade civil 
com o intuito de fortalecer e potencializar 
as ações e serviços tendo em vista o 
desenvolvimento do país (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE,2002).                    

Para que uma política pública 
seja considerada familiar, ela deve 
almejar o fortalecimento da estrutura e 
dos vínculos da família, tornando-as mais 
capazes de agir com responsabilidade 
diante das próprias circunstâncias 
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(BRASIL,2020).        Analisada por esse 
ângulo de vista ela se difere de outras 
políticas públicas que também alcançam 
as famílias, como políticas educacionais, 
de saúde, ou de combate à pobreza. 
O Estado, assumindo o seu papel de 
suporte às famílias, não de protagonista, 
deve orientar-se pelo princípio da 
subsidiariedade, ajudando as famílias 
a serem independentes, preservando 
a sua privacidade e competência. Em 
outras palavras ele assume o papel de 
desenvolvedor das potencialidades das 
famílias.

Amartya Sen (2010) é um dos 
economistas de destaque que vem 
sendo reconhecido mundialmente por 
suas pesquisas e contribuições com a 
abordagem do desenvolvimento como 
liberdade na perspectiva humanista, 
desde o séc. XX, quando a organização 
política adotou o regime democrático e 
participativo, o discurso dos conceitos de 
Direitos Humanos e liberdade política, 
vem passando por mudanças notáveis 
que vão além da perspectiva econômica.  

O desenvolvimento se constitui  
quando os benefícios do crescimento 
servem à ampliação das escolhas e das 
oportunidades do indivíduo, possibilitando 
uma vida longa, saudável, com acesso 
a recursos necessários para um nível 
de existência digno da geração atual e 
futura, estes  elementos de bem estar e 
saúde: incluem  nutrição, complexidades 
(ser feliz, amado e útil a comunidade) 
e capacidades pessoais como meio de 
progresso local e regional reconhecendo 
a interdependência mundial da sociedade 
para o desenvolvimento sustentável 

(SEN,2010).
O conceito de desenvolvimento 

social surge como uma expansão 
do entendimento das dimensões do 
desenvolvimento e não está apenas 
relacionado ao conceito de crescimento 
econômico. A busca por equalizações 
dos graves problemas sociais, políticos, 
econômicos e culturais tem sido 
pesquisada por vários estudiosos, 
profissionais da economia, atores sociais 
dentre outros grupos.

A teoria de Sen, também 
chamada de desenvolvimento como 
expansão das liberdades, traz pontos 
essenciais para a abordagem do      
desenvolvimento humano, que tem como 
objetivo central do desenvolvimento 
melhorar as vidas humanas, portanto, 
expandir as possibilidades de ser e de 
fazer do indivíduo (funcionamentos 
e capacidades de funcionar, tais 
como ser saudável, e bem nutrido, 
ter conhecimento, participar da vida 
da comunidade). Especificamente 
desenvolvimento, significa remover 
os obstáculos para fazer aquilo que 
uma pessoa pode fazer na vida, tais 
como analfabetismo, falta de saúde, 
impossibilidade de acesso a recursos, ou 
ausência de liberdades civis e políticas 
(SEN, 2020).

Para Sen (2010), as liberdades 
econômicas e políticas se reforçam, 
considerando a importância inerente a 
liberdade humana, sendo fortalecida 
pela eficácia instrumental de liberdades 
específicas na elevação de liberdades 
de outros tipos. O economista defende 
a ideia de que a análise integrada 
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envolvendo uma diversidade de 
instituições (o Estado, o mercado, o 
sistema legal, partidos políticos, a mídia, 
o grupo de interesse público e os foros de 
discussão pública, entre outras) favorece 
as iniciativas para vencer as privações 
e assim os indivíduos são vistos como 
agentes ativos de mudança, não como 
recebedores passivos de benefícios.

Todavia existem casos em que a 
privação de liberdades está intimamente 
ligada a ausência de um sistema 
bem articulado de assistência social, 
médica e educação ou de instituições 
competentes para a conservação da paz 
e da ordem locais e outros que a falta 
de liberdades substantivas se refere a 
pobreza econômica, a falta de nutrição, 
medicação para doenças tratáveis, a 
falta de vestuário, água, saneamento 
básico ainda pode se estender a falta de 
liberdades políticas e civis.

Assim, ele afirma que, a 
proficuidade da riqueza está nas ações 
que ela nos permite realizar, que o 
desenvolvimento vai além da acumulação 
de posses e do crescimento do Produto 
Nacional Bruto e de outros fatores 
associados à renda. Por conseguinte, 
o processo de desenvolvimento deve 
estar ligado a expansão das liberdades 
de modo a proporcionar experiências 
sociais mais completas, interação com o 
mundo e influência sobre ele.

No entanto, Sen (2010), tendo 
em vista seus estudos e práticas, declara 
que há duas razões centrais que devem 
motivar o processo de desenvolvimento, 
são elas: “avaliatória e a eficácia”, 
a primeira se refere à verificação da 

expansão das liberdades humanas e a 
segunda razão, a da eficácia, deve se 
dar a partir da observação das relações 
empíricas relevantes em que a pessoa 
se encontra em livre condição de agente 
para desfrutar das liberdades reais.

A saber o termo “agente”, é 
usado para aquela pessoa que age e gera 
transformações as quais são avaliadas 
de acordo com seus valores e objetivos, 
independentes de estar associado ou 
não ao próprio bem-estar.

Uma crença implícita em alguns 
círculos políticos e pouco  questionada, 
é que o desenvolvimento humano é 
aparato de luxo para países ricos, o que 
contradiz os feitos pelos países do leste 
asiático, começando pelo Japão, quando 
objetivaram a propagação em massa da 
educação e mais tarde dos serviços em 
saúde. (SEN, 2010).

O conhecimento e um grau de 
instrução básico são imprescindíveis   
para a participação do cidadão, logo 
quanto mais oportunidades sociais no 
setor da educação, saúde e proteção 
social, mais a pessoa terá liberdade 
substantiva de viver melhor. Sen (2010), 
aponta também que a base informacional 
das teorias normativas, pode estimular 
debates na política prática, considerando 
suas virtudes e limitações. Quando se 
compreende que a vida em sociedade 
está engendrada em conjunto, de alguma 
maneira as necessidades e expectativas 
dos grupos sociais relativas à qualidade 
de vida estão agregadas. Portanto, ações 
isoladas são incapazes de estimular o 
progresso e superar a exclusão social.  
(SEN,2010).
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Ademais, Sen (2010), defende a 
necessidade de se oferecer um conjunto 
de capacidades à população para que 
consigam ter liberdade de escolher, 
aprender e desenvolver-se, com a 
finalidade de investir nas pessoas em 
sua totalidade.           

A abordagem do desenvolvimento 
humano não pretende apresentar uma 
receita de regimentos políticos, ela 
objetiva oferecer “paradigma robusto” 
considerando os desafios atuais que os 
países enfrentam, além disso reconhece 
que toda proposta deve passar por 
consensos e acordos.

Uma compreensão total da 
liberdade individual deve, obviamente, 
ter um alcance além das capabilidades 
de uma pessoa viver e dar atenção aos 
objetivos de outra pessoa (por exemplo, 
objetivos sociais não diretamente 
relacionados com a nossa própria vida). 
Pode -se afirmar que “bens primários 
são, portanto, meios para qualquer 
propósito ou recursos úteis para a busca 
de diferentes concepções de bem-estar 
social que os indivíduos podem ter” 
(ZAMBAM,2009).

Nussbaum (2017), apresenta um 
conjunto de capabilidades, resultantes de 
seu trabalho em conjunto com Sen, que 
resume aquelas dimensões que melhor 
combinam com a riqueza da dignidade 
humana e o mínimo de funcionamentos 
que compõem e garantem a justiça social. 
Frente a essa ideia, a avaliação e as 
medidas básicas para uma organização 
social justa exigem desdobramentos e 
dependem de outros fatores e valores, 
particularmente políticos, que aquecem 

e estruturam a convivência humana. 
Nussbaum acrescenta que certamente 
a dignidade humana deve ser buscada 
individualmente, por todas as sociedades 
e em todos os lugares (países), 
considerando o seu valor universal, isto 
é, como um fim.

As dez capacidades humanas 
centrais resultantes da proposição 
feita por Nussbaum (2013), almejam 
garantir o mínimo de dignidade 
humana, sendo elas: a vida, a saúde 
física, a integridade física, os sentidos, 
imaginação e pensamento, as emoções, 
a razão prática, a afiliação, a relação 
com outras espécies, o acesso ao lazer 
e a capacidade de ter controle sobre o 
ambiente.

Dado o exposto, esta lista de 
capabilidades está sujeita a frequentes 
acréscimos, suplementações e revisões, 
pois atendem as necessidades humanas, 
que na compreensão de Sen, são 
diferentes entre os povos, mas elas servem 
de referências contemporâneas, porque 
refletem a liberdade que uma pessoa 
tem para realizar os funcionamentos 
que considera importantes para a sua 
realização individual e o seu bem-estar. 

Sen (2020), destaca dois 
elementos interdependentes para os 
fazedores de política atingir os fins 
designados e as ideias de justiça. O 
primeiro elemento se refere ao modo de 
refletir objetivos e definir metas em favor 
da promoção da justiça social, ele aponta 
que tal comportamento pode influenciar 
diretamente no poder de convencimento 
e alcance das políticas públicas. O 
segundo elemento influência de forma 
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mais indireta, para ele todas as políticas 
públicas advêm do como se comportam 
as pessoas e grupos na sociedade, 
portanto, estes comportamentos retratam 
seus valores e seu senso de justiça.  

        Dessa maneira, sobre os 
diversos ângulos serão observados os 
objetivos preconizados pela política de 
proteção social de média complexidade, 
tomando por base as “necessidades 
atendidas e não atendidas”, com o 
propósito de levantar o seu alcance, 
implicações práticas na vida das 
famílias e indivíduos que procuram pelo 
atendimento público e a interdependência 
da rede no viés do desenvolvimento. 

3. Procedimentos Metodológicos

O modo de pensar norteador 
desta pesquisa, está embasado na 
abordagem do pensamento sistêmico, 
que busca por melhores  soluções para a 
situação problema em pauta, articulado 
aos diversos domínios dos saberes da 
ciência (VASCONCELOS, 2013). 

Além do mais, pensar 
sistematicamente, requer acreditar 
em sua maneira mais elevada que os 
sistemas e as próprias pessoas não 
existem objetivamente, a não ser a partir 
do discernimento por meio das interações 
linguísticas (intersubjetividade). 

Adotar o pensamento sistêmico 
para estudar esse fenômeno, significa 
reconhecê-lo como histórico e 
multifatorial, por isso, a importância de 
se escutar todos os membros da família 
e também instituições protetoras e 
reguladoras envolvidas com a   violência 

intrafamiliar.
Sabe-se que o ser humano se 

distingue de outros seres vivos por meio 
da linguagem, por isso, a visão sistêmica 
é essencial para entender ambientes 
complexos e propor soluções aos 
desafios do nosso tempo.    

A pesquisa bibliográfica 
utilizada nesta pesquisa é constituída 
principalmente de livros e artigos 
científicos, dissertações, teses nacionais 
e internacionais . Foram utilizados 
também outros dados elaborados por 
órgãos federais como relatórios, atlas da 
violência, cartilhas  da Política Pública 
voltada para as famílias, sítios eletrônicos, 
sob os mais variados enfoques: saúde, 
segurança pública, políticas públicas, 
justiça, educação, aspectos humanos, 
sociológicos e filosóficos.              

No estudo qualitativo, de acordo 
com Minayo (2003), o universo de 
pesquisa são as aspirações, crenças, 
valores e atitudes, contribuindo, dessa 
forma, para a compreensão adequada 
do fenômeno. O recorte espacial 
recairá sobre o efeito das Políticas 
Públicas voltadas às famílias que sofrem 
situações de violência e por se tratar de 
uma pesquisa social, ela será constituída 
de pessoas e perspectivas.  

 3.1 Local e participantes

Para compreensão aprofundada 
da efetividade das Políticas Públicas de 
Proteção Social de prevenção, combate 
e erradicação da violência e violações de 
direitos, a coleta de dados acontecerá 
no Centro de Referência Especializado 
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de Atendimento Social (CREAS) pois, 
o serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado à Famílias e Indivíduos 
(PAEFI) é oferecido neste local.

Na cidade de Franca existem 
apenas dois Centros de Referência 
Especializado de Assistência Social 
(CREAS), os dois foram convidados 
porém, o “CREAS CENTRO, que já 
estava passando por pesquisas  indicou 
o “CREAS MOEMA” que acolheu a 
proposta prontamente. Neste espaço 
serão entrevistados a diretora do 
Serviço de Proteção Social Especial, 
o coordenador do (CREAS MOEMA), 
uma psicóloga, uma assistente social 
e um(a) executor(a) de  oficinas. Serão 
entrevistados também , três famílias/
indivíduos participantes desta política 
social. 

Para acolher as percepções 
de gestores, executores, famílias e 
indivíduos atendidos pelos sistemas de 
proteção social e membros da rede de 
apoio, em relação ao fenômeno estudado, 
serão realizadas entrevistas presenciais, 
individuais, semiestruturadas, gravadas 
em áudio com o consentimento 
dos participantes e posteriormente 
transcritas.           

Conta-se com a possibilidade de 
realizar as entrevistas individuais abertas 
com as famílias e indivíduos, em até duas 
etapas, com o intuito de estabelecer  um 
maior clima de confiança e garantir o 
fluxo das ideias entre os entrevistados e 
a entrevistadora.

Os demais entrevistados 
selecionados  compõem a rede de apoio 
do sistema de proteção social, sendo 

um representante da promotoria de 
justiça, um representante da Delegacia 
da Defesa da Mulher, um da educação 
na função de orientador educacional e 
ainda um líder de comunitário.

Acredita-se ser importante 
adicionar  o recurso da pesquisa-
observação com o intuito de  observar 
os informantes em atuação de modo 
a ampliar os dados para discussão do 
estudo.

Em relação aos riscos da 
pesquisa, serão acatadas as normas 
de segurança sugeridas pela vigilância 
sanitária, por conta da crise pandêmica 
em função da COVID-19, preservando 
pela saúde de todos os participantes da 
pesquisa. 

                   
 3.2  Processos e procedimentos 

Considera-se que qualquer 
família atendida pelo programa (PAEFI) 
se configura como aquela que está 
vivenciando uma ou mais situação de 
violência, a seleção ficará a critério 
dos profissionais executores do serviço 
(PAEFI), porém, sugere-se a preferência 
de pelo menos por uma família que 
tenha outros membros interessados 
em participar da entrevista e ou, vem 
apresentando resultados importantes 
após os serviços ofertados. 

Será utilizado um roteiro de 
orientação que servirá para facilitar a 
condução das entrevistas, as perguntas 
poderão ser adaptadas de acordo as 
necessidades, com o intuito de gerar 
maior compreensão, clareza e conforto 
para os participantes. As perguntas se 



218

CINTRA, L. N. M.; RIBEIRO, D. F. Politicas públicas socioassistenciais para famílias e indivíduos 
em situação de violação de direitos e o desenvolvimento como liberdade. In: Pires, D. F. (Org.). 
13º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 204-220p.; 344p. 

distinguem em três blocos: 

Bloco A: Percepção sobre a prática das 
medidas da política pública de proteção 
social especial de média complexidade 
e do fenômeno da violência e violação 
de direitos, envolvendo famílias e 
indivíduos. 

 Bloco B:  Percepção   sobre desafios 
e avanços cotidianos relacionados a 
efetividade da política de proteção social 
especial de média complexidade.                   

Bloco C:    Relatos sobre resultados 
alcançados, recursos disponíveis e 
desejáveis frente a situação-problema 
percebida.

3.3 Análise de dados 

Após a etapa das entrevistas, 
os dados passarão por análise de 
conteúdo, segundo os moldes propostos 
por Minayo (2003)

3.4 Aspectos éticos

Com relação aos aspectos 
éticos, a pesquisa estará de acordo com 
as disposições da resolução número 
466/12 do Ministério da Saúde sobre as 
pesquisas envolvendo seres humanos. 
Serão elaborados os documentos 
necessários para a realização da 
pesquisa. O projeto foi encaminhado para 
apreciação do Comitê de Ética do Uni-
FACEF e seguirá todas as orientações, 
além de seguir as normas de segurança 
e saúde, devido a pandemia COVID-19 

se estendendo a todos os envolvidos no 
processo de pesquisa a fim de zelar pela 
saúde. 

4. Resultados Parciais/Finais

Pretende-se a partir do 
levantamento teórico e prático contribuir 
para a ampliação do pensamento 
acerca do fenômeno da violação de 
direitos e violência intrafamiliar e das 
práticas da política de proteção social 
pública, de modo a relacioná-la, com o 
desenvolvimento.

É esperado também que 
após a etapa da coleta de dados e 
fundamentação encorpada, possa-se 
oferecer pistas para o aprimoramento 
das políticas públicas sociais de 
enfrentamento e prevenção violação de 
direitos e violência intrafamiliar. 

5. Considerações Parciais/Finais 

Nesta fase da pesquisa foram 
levantados aspectos consideráveis que 
despertaram reflexões críticas sobre esta 
temática.                Percebe-se a importância 
da visão sistêmica para se estudar e tratar 
o fenômeno da violência intrafamiliar e 
violação de direitos, considerando as 
diversas visões, a incontrabilidade dos 
fenômenos, a intersubjetividade humana 
e a complexidade dos sistemas.         

Compreende-se que a 
efetividade das políticas públicas 
de proteção social contemporânea, 
depende cada vez mais da participação 
de diversos atores sociais na realização 
das ações, da capacidade dos mesmos 
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em distinguir um problema em conjunto, 
adequando as soluções à realidade 
local, de modo a romper obstáculos com 
tomada de decisões assertivas, que 
passem pela avaliação e monitoramento 
crítico-reflexivo dos serviços públicos, 
campanhas, programas e leis. 

As formas de interação entre 
os atores sociais e participantes dos 
serviços socioassistenciais devem 
despertar experiências que gerem 
protagonismo e autonomia das famílias 
e indivíduos em situação de violência e 
violação de direitos a fim de promover  a 
desejada transformação social.                   

Entendendo o crime 
inicialmente como uma violação  
contra o relacionamento respeitável 
que deveria existir entre as pessoas, 
as práticas restaurativas vêm sendo 
disseminada no Brasil, com o intuito de 
apoiar as ações do sistema de proteção 
e segurança e estas práticas visam  
promover relacionamentos conscientes 
que prezam pela autoresponsabilização 
do agressor, a fim de colaborar com o 
rompimento do ciclo da violência (ZEHR 
,2012).  

A violência atinge homens e 
mulheres de maneira diferenciada, 
enquanto os homens tendem a ser vítimas 
de uma violência preponderantemente 
praticada no espaço público, as mulheres 
sofrem cotidianamente com o fenômeno 
que ocorre no interior de seu próprio lar 
(MINISTÉRIO SAÚDE,2020).

Há de se considerar que  
estudos apontaram para a necessidade 
se evitar reduzir o significado dos termos 
usados para tratar o  fenômeno da 

violência que possam limitar reflexões, 
seja no  âmbito microssocial ou  
macrossociais, relacionadas ao Estado, 
sociedade, comunidade e instituições, 
ainda  que a intencionalidade do uso  
seja de transformação social, ao invés 
de contribuir com o enfraquecimento 
do ciclo da violência eles tendem a 
despertar mais violência por meio 
das visões dicotômicas, que “culpam” 
exclusivamente a família, o parceiro 
íntimo e/ou o uso e abuso de álcool e 
outras drogas,  homem-agressor/mulher 
vítima (NOBRE FILHO,2018).

Contudo, ainda que muitos 
esforços vêm sendo dispensados por 
parte do Estado e da sociedade, o cenário 
atual  demonstra modos de convivência 
insustentáveis, falta de  dignidade, 
falta de liberdade e acesso aos direitos 
humanos em âmbito mundial. 

Na perspectiva de Sen (2010) 
o desenvolvimento deve servir ao 
alargamento das escolhas e das 
oportunidades do indivíduo para a 
geração atual e futura. O ser humano 
deseja  bem estar e saúde: uma boa 
nutrição, complexidades (ser feliz, amado 
e útil a comunidade) estes apontamentos 
sinalizam a necessidade de desenvolver 
capacidades pessoais como meio de 
progresso local e regional. 

Sendo este um dos objetivos 
do Serviço de Proteção e Atendimento 
Especial à Famílias e Indivíduos(PAEFI) 
em situação de violência, após a 
coleta e análise de dados espera-se  
a compreensão sobre o modo que  a 
política pública social busca  romper com 
padrões violadores de direitos no interior 
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das famílias e gerar protagonismo, e 
autonomia.
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Resumo
Trata-se de uma pesquisa de natureza 
aplicada com abordagem qualitativa e objetivo 
exploratório sobre a Aglomeração Urbana de 
Franca, com referencial teórico transdisciplinar 
em desenvolvimento regional.
Palavras-Chave: Aglomeração Urbana. 
Redes Criativas. Desenvolvimento Regional.

Planejamento Metropolitano (EMPLASA) 
com a participação de agentes políticos, 
organizações e representantes da 
sociedade civil, além da coleta e análise 
de dados, o Estudo Técnico publicado 
em 2017 pela EMPLASA serviu como 
ponto de partida para o projeto de 
pesquisa sobre a Aglomeração Urbana 
de Franca e o papel que essa unidade 
regional pode desempenhar tanto no 
atendimento das funções públicas de 
interesse comum, quanto no fomento 
de políticas públicas e na influência de 
soluções compartilhadas dos assuntos 
comuns entre os municípios envolvidos.

A partir da reflexão proposta pelo 
Estudo Técnico, temos como problema 
de pesquisa: Como a Aglomeração 
Urbana de Franca pode contribuir para o 
desenvolvimento regional considerando 
as três dimensões indicadas pela 

Abstract
This is an applied research with a qualitative 
approach and exploratory objective on the 
Urban Agglomeration of Franca, with a 
transdisciplinary theoretical framework in 
regional development.
Keywords: Urban agglomeration. Creative 
Networks. Regional development.

1. Introdução

Em 25 de maio de 2018, o jornal 
O GUAÍRA publicou a matéria “Guaíra 
fará parte da criação da Aglomeração 
Urbana de Franca”, citando potenciais 
ganhos com a definição de políticas 
públicas, para o conjunto de cidades 
envolvidas na Aglomeração Urbana 
de Franca, ressaltando as facilidades 
para captação de investimentos e o 
planejamento de médio e longo prazo 
para os municípios de Aramina, Buritizal, 
Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, 
Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, 
Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio 
Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão 
Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra 
e São José da Bela Vista.

Por meio de audiências públicas 
realizadas pela Empresa Paulista de 
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EMPLASA: funções públicas, políticas 
públicas e soluções compartilhadas?

Segundo CÂMARA (2019) 
“Do ponto de vista do conceito de 
economia criativa, as redes criativas 
exercem função prioritária nas ações de 
empreendedorismos, gestão e inovação 
e portanto, de desenvolvimentos local, 
regional, transnacional”.

No primeiro capítulo serão 
abordados conceitos e definições 
sobre aglomeração urbana enquanto 
organização regional e fenômeno 
geográfico, além de temas correlatos, 
tais como: arranjo populacional e 
regiões de influência das cidades. Por 
meio da pesquisa documental acerca 
da legislação pretende-se demonstrar 
a origem da aglomeração urbana de 
Franca e a sua institucionalização.

No segundo capítulo, 
abordaremos os conceitos sobre 
desenvolvimento regional a partir da 
interpretação dos Polos de Crescimento 
de PERROUX (1955), da Teoria da 
Causação Circular Cumulativa de 
MYRDAL (1957), e dos “Encadeamentos 
para Trás e para Frente” de HIRSCHMAN 
(1958), além dos conceitos sobre 
aglomerações industriais oportunamente 
abordadas em PECQUEUR (2000 apud 
VERDI; PIRES, 2008). 

O terceiro capítulo será dedicado 
a análise e comentários ao Estudo 
Técnico elaborado pela EMPLASA, 
de modo a explorar os procedimentos 
e técnicas de análise dos dezenove 
municípios que vieram a compor a 
Aglomeração Urbana de Franca e que 
evidenciaram suas peculiaridades.

O quarto capítulo será destinado 
à análise da pesquisa de opinião, Por 
meio da técnica de amostragem não 
probabilística com uso de amostra 
intencional dentre os Prefeitos ou 
representantes dos 19 municípios que 
compõe o Conselho de Desenvolvimento 
da Aglomeração Urbana de Franca, 
com aplicação da técnica de coleta 
de dados por questionário eletrônico, 
considerando o estado de pandemia da 
COVID-19 (Sars-Cov-2).

No quinto capítulo serão 
analisados os conceitos e definições 
de Economia Criativa e Redes de 
Cidades Criativas, de modo a elucidar 
como atuação da Aglomeração Urbana 
de Franca em Redes Criativas pode 
contribuir para o desenvolvimento 
regional.

Nesse contexto, a projeto se 
articula com a linha de pesquisa de 
dinâmicas territoriais e desenvolvimento 
regional, em razão da abrangência da 
própria Aglomeração Urbana de Franca 
que alcança as regiões Administrativas 
e de Governo de Franca e Barretos e a 
Região de Governo de São Joaquim da 
Barra pelos municípios que a compõe, 
evidenciando assim as articulações 
entre as diversas escalas de região, 
os aspectos culturais modeladores de 
identidades regionais e sua articulação 
com as áreas de interesse da linha de 
pesquisa, no que tange a redes criativas 
e cidades criativas condensados no 
conceito de redes de cidades criativas.
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2. Referencial Teórico

Com objetivo de entender como 
agentes econômicos complementares 
atuam na promoção do desenvolvimento 
regional, serão interpretados os 
conceitos, princípios e teorias a partir de 
Note sur la notion de pôle de croissance 
(PERROUX, 1955), Economic Theory and 
Under-Developed Regions (MYRDAL, 
1957) e The Strategy of Economic 
Development (HIRSCHMAN, 1958), 
por meio das produções científicas de 
Cavalcante (2007) e Madureira (2015) e 
a obra literária de Cardoso (2019).

Segundo Cavalcante (2007), 
esses autores compõem o conjunto de 
teorias de desenvolvimento regional 
com ênfase nos fatores de aglomeração 
a partir da década de 1950, ressaltando 
que, o conceito de aglomeração aqui diz 
respeito às aglomerações industriais, 
que oportunamente abordadas em 
PECQUEUR (2000 apud VERDI; PIRES, 
2008).

Segundo Madureira (2015) “As 
teorias de Perroux, Myrdal e Hirschman 
entraram em voga e passaram a inspirar 
políticas públicas que buscavam o 
desenvolvimento regional”.

Em análise e síntese aos textos 
veremos que as teorias referentes ao 
desenvolvimento regional evoluíram das 
teorias de abordagem microeconômica 
que têm a Firma (indústria) e sua 
localização como objeto de estudo, para 
a chamada economia de aglomeração 
ou das aglomerações produtivas que 
se relacionam com o crescimento 
econômico local.

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa será de natureza 
aplicada dada sua caracterização pelo 
interesse prático, que no contexto do 
projeto dar-se-á pela compreensão de 
como a Aglomeração Urbana de Franca 
poderá atuar no desenvolvimento 
regional por meio do atendimento das 
funções públicas de interesse comum, 
no fomento de políticas públicas ou na 
solução compartilhada dos assuntos 
comuns entre os municípios envolvidos. 

Quanto a seus objetivos a 
pesquisa será do tipo exploratório, por 
meio de pesquisa bibliográfica com 
coleta documental e análise dos textos 
sobre teorias do desenvolvimento 
regional, economia criativa e redes 
criativas. Os mesmos procedimentos 
técnicos serão utilizados para legislação 
e estudos técnicos produzidos sobre 
Aglomeração Urbana de Franca, assim 
como, sobre o conceito de aglomeração 
urbana, enquanto, fenômeno geográfico 
para conceituação do tema.

Por meio da técnica de 
amostragem não probabilística com uso 
de amostra intencional dentre os Prefeitos 
ou representantes dos 19 municípios 
no Conselho de Desenvolvimento da 
Aglomeração Urbana de Franca, será 
realizada uma pesquisa de opinião 
com coleta de dados por questionário 
eletrônico, considerando o estado de 
pandemia da COVID-19 (Sars-Cov-2), 
constituído de perguntas abertas e 
fechadas dicotômicas, encadeadas e ou 
com ordem de preferência.
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4. Resultados Parcial/Final

Espera-se como resultado da 
pesquisa identificar como a Aglomeração 
Urbana de Franca pode contribuir para 
o desenvolvimento regional, seja no 
atendimento das funções públicas de 
interesse comum, seja no sentido de 
fomentar políticas públicas, ou exercendo 
influência na solução compartilhada dos 
assuntos comuns entre os municípios 
envolvidos. 

Por meio da identificação 
e análises das funções públicas de 
interesse comum, políticas públicas e 
de soluções compartilhadas dentre os 
municípios da Aglomeração Urbana de 
Franca, se espera por resultado final 
elucidar como a atuação da Aglomeração 
Urbana de Franca em Redes Criativas 
pode contribuir para o desenvolvimento 
regional.

5. Considerações Parcial/Final

Em análise a legislação 
pesquisada, ainda que, empiricamente 
é possível verificar que o processo de 
regionalização do Estado de São Paulo 
buscou a racionalização das relações e 
atividades entre os órgãos dos diferentes 
setores da administração pública estadual 
em relação a administrações públicas 
municipais, não podendo descartar 
a hipótese de uma convergência de 
municípios com interdependência social 
e econômica.

Desta forma, a pesquisa 
bibliográfica indica que historicamente o 
Desenvolvimento Econômico, enquanto, 

função pública de interesse comum, se 
deu pela descentralização das atividades 
da Administração Geral do Estado, com 
representação de Secretarias de Estado, 
Autarquias, Fundações e Empresas 
Públicas, com objetivo de promover 
a integração dos serviços prestados 
pela Administração Pública Estadual, 
inclusive no que diz respeito à utilização 
de instalações e equipamentos públicos.

Atualmente a presença de 
organizações do Estado, tais como 
do Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE) e da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb), colocam em evidência as 
funções públicas de Saneamento 
Ambiental e de Meio Ambiente.

Nesse contexto, verifica-se a 
atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Sapucaí - Mirim/ Grande por meio do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro), do qual DAEE e Cetesb são 
agentes técnicos, abrangendo os 19 
municípios da Aglomeração Urbana de 
Franca, além de outros 04 municípios.

O desenvolvimento econômico 
dessa região por meio da cultura cafeeira, 
passando pela indústria calçadista e 
recentemente pelo avanço da cultura 
da cana-de-açúcar e da agroindústria 
sucroenergética, sem misturam com a 
identidade regional das linhas e ramais 
da Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro.

A influência desse modal 
logístico no contexto da região pode 
ser verificada por meio de várias 
evidências, tais como a denominação 
de “Alta Mogiana” ou “Mogiana” a uma 
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diversidade de empreendimentos.
A área de atuação da Companhia 

Mogiana de Estradas de Ferro se dividia 
em três regiões sendo, a região da Alta 
Mogiana correspondente a 19 municípios 
do nordeste do estado de São Paulo.

De acordo com a pesquisa 
realizada até o momento essa região 
possui a Indicação Geográfica concedida 
pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), que é o reconhecimento 
na forma de registro, a uma região 
geográfica que se tornou conhecida ou 
apresenta vínculos relativos à qualidade 
e características com um produto ou 
serviço.

Como representantes do Poder 
Público temos o Consórcio de Municípios 
da Alta Mogiana (COMAM), criado em 
1985, inicialmente com 29 municípios 
das regiões de Franca e Ribeirão Preto, 
e o Consórcio de Municípios da Mogiana 
(CMM), criado em 2018, inicialmente 
com 36 municípios, dentre este 16 que 
já participavam do COMAM.

Observa-se uma vez mais 
a identidade regional e o patrimônio 
imaterial marcada pela Mogiana, ou 
ainda, pelas suas divisões tal como a 
Alta Mogiana, evidenciando assim as 
articulações entre as diversas escalas 
de região, os aspectos culturais 
modeladores de identidades regionais e 
sua articulação.

Embora a Lei nº 11.107, de 06 
de abril de 2005 trate sobre as normas 
gerais de contratação de consórcios 
públicos, o Decreto nº 22.592, de 22 
de agosto de 1984 que dispôs sobre 
descentralização das atividades do 

Estado, mediante a criação de novas 
Regiões de Governo, já atribuía 
aos Colegiados das Administrações 
Municipais a responsabilidade, de 
estimular, especialmente através de 
consórcios intermunicipais, iniciativas 
conjuntas para a solução de problemas 
regionais.

Desta forma, no contexto da 
legislação a cerca da Aglomeração 
Urbana de Franca podemos 
contextualizar o Consórcio Público, 
como uma solução compartilhada para 
os assuntos comuns entre os municípios 
envolvidos.

No arcabouço teórico acerca 
da identidade regional, cultural e 
do patrimônio imaterial a pesquisa 
bibliográfica traz os conceitos 
contemporâneos das Redes Criativas, 
das Redes de Cidades Criativas e da 
Economia Criativa propriamente dita.

As redes criativas com as quais 
os sujeitos convivem exercem um 
papel fundador no processo de 
construção identitária e, portanto, 
de sentido de pertencimento 
à sociedade, uma vez que o 
sentimento de pertencimento é 
fundamental para que os sujeitos 
sintam-se engajados em sua 
região e, dessa forma, estimulados 
a promover melhorias (CÂMARA, 
2019, p.1196).

Os setores criativos que 
englobam as chamadas indústrias 
criativas lançam raízes sobre os 
Aglomerados, redes e distritos criativos, 
e a ideia do crescimento da produção 
criativa dentro de um contexto urbano 
deriva parcialmente da existência 
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de externalidades provenientes da 
aglomeração. 

Com relação à definição de 
territórios em especial de Aglomeração 
faz-se aqui uma abordagem a 
PECQUEUR (2000 apud VERDI, A.R.; 
PIRES, E.L.S, 2008), segundo o qual 
temos por aglomeração o local que se 
desenvolve pela acumulação quantitativa 
de atividades.

As aglomerações segundo 
Teixeira (2008) “são concentrações 
setoriais e espaciais de atividades 
produtivas movidas pela disponibilidade 
de um recurso natural, pela tradição e 
vocação da atividade, pelo acúmulo de 
conhecimento científico-tecnológico ou 
pela existência de mercado”,

Ainda segundo PECQUEUR 
(2000 apud VERDI, A.R.; PIRES, E.L.S, 
2008) temos por políticas públicas como 
aquelas “fundadas essencialmente nos 
incentivos fiscais a localização ou na 
organização de zonas de infraestruturas 
que incentivam a aglomeração”.

Desta forma, temos como 
hipótese para uma atuação em redes 
criativa a política pública do Turismo, 
cujos objetivos almejam propiciar os 
recursos necessários para investimentos 
com o aproveitamento do espaço 
turístico e das características ambientais 
e socioeconômicas regionais existentes.

A aglomeração urbana de 
Franca integra com 14 municípios a 
região turística Lagos do Rio Grande 
e além destes tem o município de 
Ipuã pertencente à região turística Alta 
Mogiana e Sales Oliveira pertencente à 
região turística Caminhos da Mogiana, 

evidenciando uma vez mais a identidade 
regional com a Mogiana.

A pesquisa de opinião a ser 
realizada irá contribuir para a reflexão 
sobre o papel que a aglomeração 
urbana de Franca pode desempenhar no 
desenvolvimento regional, além de uma 
análise de atuação em redes criativas 
no atendimento das funções públicas de 
interesse comum, no fomento de políticas 
públicas ou na solução compartilhada 
dos assuntos comum.
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Resumo
Este estudo busca identificar as plataformas 
utilizadas pelas IES particulares de AU nas 
aulas de práticas e laboratórios de projeto 
arquitetônico e analisar esta experiência acerca 
das emergências e de suas possibilidades de 
permanências.
Palavras-Chave: Pandemia, Plataformi-
zação da educação, Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo, Letramentos transmídia, Aulas de 
projeto arquitetônico.

Sem nenhuma previsão de 
término desta situação de isolamento 
social, Instituições de Ensino Superior, 
a fim de continuarem cumprindo seu 
contrato de atendimento à comunidade 
discente e conseguirem manter o 
cronograma de aulas esperado, migraram 
suas aulas para plataformas de ensino 
não presencial. Inicialmente algumas 
instituições adequaram ambientes 
virtuais de comunicação entre instituição, 
docentes e alunos na esperança de que 
estas plataformas conseguissem suprir 
e apresentar recursos de aulas em 
diversos formatos e de forma síncrona 
e assíncrona, onde a prioridade dos 
docentes era tentar antecipar conteúdos 
teóricos na esperança de voltar com suas 

Abstract
This study seeks to identify the platforms used 
by private UA HEIs in practical classes and 
architectural design laboratories and to analyze 
this experience about emergencies and their 
possibilities of permanence.
Keywords: Pandemic, Education Platform, 
Teaching Architecture and Urbanism, 
Transmedia Literacy, Architectural Design 
Classes.

1. Introdução

No início do ano de 2020, 
tivemos instaurada a pandemia de 
coronavírus (COVID-19) no Brasil através 
da divulgação oficial no site do governo 
federal, o que implicou na imediata 
suspensão das atividades presenciais e 
a obrigatoriedade do isolamento social. 
Com isso, trabalho, educação, e até 
mesmo lazer ficaram presos dentro de 
casa. A campanha publicitária “Fique em 
Casa” do governo estadual de São Paulo, 
lançada em abril de 2020, é um exemplo 
de tentativa de conscientização popular 
a respeito da necessidade de não sair de 
casa devido ao alto risco de propagação 
e contaminação dessa doença.
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atividades práticas em breve. A extensão 
do período de afastamento das atividades 
presenciais justificou a implantação de 
novas plataformas de ensino remoto, 
mas também emergenciais. São estas 
plataformas que assumiram as disciplinas 
e competências das aulas de práticas 
e laboratórios de projeto arquitetônico 
que são o foco desta pesquisa, pois é 
exatamente a análise desta experiência 
com novas estratégias e recursos que nos 
trará a contribuição que precisamos para 
esta discussão sobre as emergências e 
as permanências das novas formas de 
educação.

As estratégias emergenciais 
adotadas pelas universidades devem 
ser rapidamente estudadas e sua 
contribuição (positiva ou negativa) deve 
ser discutida e avaliada, já que vivemos 
um cenário de transição, com novas 
formas de ensino e aprendizagem onde 
as práticas de formação profissional 
interferem no desenvolvimento 
social e econômico. É justamente 
este desenvolvimento endógeno, 
que pressupõe o desenvolvimento 
participativo da sociedade da região, 
da cidadania e das organizações 
sociopolíticas das comunidades que 
deve ser preservado pelas universidades 
locais e pelos profissionais, frutos dessa 
experiência, que devem ser capazes de 
atender ao mercado de trabalho sem 
restrição de função.

O Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em abril 
de 2018, enviou uma carta ao Ministério 
da Educação (MEC) onde ficou registrado 
sua “preocupação e discordância com a 

temerária oferta de cursos de graduação 
na modalidade Educação a Distância 
(EAD)”. Nesta carta o CAU se opõe 
ao modelo instrumental de educação 
e justifica que o ofício de Arquitetura 
e Urbanismo exige acompanhamento 
presencial em sua formação e que 
mesmo reconhecendo os avanços da 
área do ensino a distância, preocupa-
se por esse ser motivador de “risco à 
vida, ao patrimônio e ao meio ambiente”, 
principalmente quando aplicado nas 
aulas teórico-práticas. 

Nesse contexto, chegamos ao 
seguinte problema: 

Qual a contribuição dessa 
experiência educativa não presencial 
para a discussão do futuro do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo?

Objetivo geral:
Identificar quais plataformas 

digitais e quais os recursos possíveis 
foram utilizados como estratégias de 
ensino emergencial não presencial em 
tempos de pandemia e isolamento social 
pelas Instituições Particulares de Ensino 
Superior de Arquitetura e Urbanismo de 
Franca e Ribeirão Preto, estado de São 
Paulo nas aulas de práticas e laboratórios 
de projeto arquitetônico.

Objetivos específicos:

Primeiro objetivo específico:
Apresentar a partir de uma 

pesquisa bibliográfica um panorama 
social onde a pandemia e essa proposta 
de educação baseada nas interfaces 
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tecnológicas escancara divergências 
socioeconômicas que interferem 
diretamente na continuidade dos 
estudos de grande parte da população. 
Contextualizaremos a importância 
das universidades na formação de 
capital humano com habilidades e 
Competência em Informação, que faz 
com que o indivíduo se torne capaz de 
buscar, identificar, analisar e produzir 
conhecimento, contribuindo para o 
desenvolvimento endógeno regional.

Segundo objetivo específico:
Identificar quais plataformas 

digitais estão sendo utilizadas pelas 
universidades do recorte geográfico 
em questão e através de uma pesquisa 
exploratória, bibliográfica e netnográfica 
apresentar quais recursos estas 
plataformas disponibilizam para as aulas 
de práticas e laboratórios de projeto 
arquitetônico.

Terceiro objetivo específico:
Analisar os objetos de 

aprendizagem oferecidos pelas 
plataformas digitais nas aulas, bem como 
as interações interpessoais possíveis 
propostas neste formato e utilizadas tanto 
pelos alunos quanto pelos professores. 
Os resultados desta etapa de pesquisa 
deverão considerar as respostas de 
questionários semiestruturados emitidos 
online e deverão apresentar a análise da 
triangulação de três sujeitos diretamente 
envolvidos: as instituições, os docentes 
e os discentes.

Quarto objetivo específico:

Apresentar a contribuição das 
estratégias emergenciais de ensino 
remoto complementando as discussões 
a respeito do momento vivido promovidas 
pelas Universidades e pelo Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), a 
Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo (ABEA) e a 
Federação Nacional de Estudantes 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(FeNEA). Durante toda a pandemia 
essas entidades têm se manifestado 
com relação às soluções educacionais 
emergenciais utilizadas e esses debates 
oferecem uma apresentação muito 
próxima da realidade desse período.

2. Referencial Teórico

Para tratar do assunto 
Educação a Distância e demonstrar sua 
preocupação com o tema, o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
encaminhou em abril de 2018 ao 
Ministério da Educação, uma “Carta 
pela Qualidade do Ensino de Arquitetura 
e Urbanismo” onde escrevem que “Em 
Arquitetura e Urbanismo, o espaço físico 
adequado é parte do processo de ensino 
e favorece o aprendizado. Se dar sentido 
a espaços (físicos e reais) é o dever de 
ofício, como fazê-lo na virtualidade? 
Como aceitar que a relação professor/
aluno presencial não seja importante, 
que a virtualidade basta? Qual seria, 
então, o sentido da construção física, real 
e material dos espaços?”. Nesta carta, 
o CAU aponta para as preocupações 
referentes ao possível “sucateamento 
do ensino de arquitetura” no formato de 
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Ensino a Distância (EAD) mencionando 
o “risco de comprometimento do trabalho 
de futuros arquitetos e urbanistas e da 
qualidade do crescimento, manutenção 
e recuperação de nossas cidades”.

Procurando entender melhor 
a relação deste posicionamento do 
CAU com a atual situação vivida 
pelas universidades em todo o mundo 
durante a pandemia de coronavírus 
e a consequente necessidade de 
isolamento social, devemos identificar a 
diferença de Ensino a Distância (EAD) e 
de Ensino Remoto de Emergência. Os 
autores do artigo “Ensino superior em 
tempos de pandemia: Diretrizes à gestão 
universitária” (2020) descrevem que:

“o desenvolvimento da EaD 
envolve planejamento e uso de 
estratégias de gerenciamento 
específicas, que abrangem 
aspectos como oferta de uma 
estrutura informacional adequada, 
suporte técnico aos professores 
e estudantes, cuidadosas 
elaboração e entrega de materiais 
didáticos a serem utilizados 
nas aulas, e a alocação desses 
no ambiente virtual, bem como 
apoio pedagógico aos estudantes 
e treinamento contínuo em 
tecnologia aos professores”. 
(Gusso et al, 2020, p.05)

Esta descrição parece bem 
diferente da citação de Hodges et al, em 
um artigo publicado em 27 de março de 
2020, intitulado “A diferença entre ensino 
remoto de emergência e aprendizagem 
online”, onde conceitualizam que o 
ensino remoto de emergência “em 
contraste com experiências que são 
planejadas desde o início e projetadas 

para serem online, o ensino remoto 
de emergência (ERT) é uma mudança 
temporária da entrega instrucional para 
um modo de entrega alternativo devido 
às circunstâncias de crise” – no caso, a 
pandemia. 

Em 20 de março de 2020, quando 
foi publicado no site do governo federal 
do Brasil (www.gov.br) a notícia de que 
o Brasil entrava oficialmente em estado 
de calamidade pública, e foi instaurada 
a pandemia do coronavírus em todo o 
país todo sistema educacional precisou 
se reinventar. Buscando compreender o 
impacto disso no ensino de arquitetura 
podemos citar parte do artigo intitulado 
“Ensino de arquitetura e urbanismo à 
Distância, remoto, híbrido. Para onde 
queremos ir?”, de Ana Maria Monteiro 
que traz muito certeiramente em sua 
introdução a seguinte situação: 

“A pandemia da Covid 19 expôs 
de forma irreversível as mazelas 
sociais brasileiras, a desigualdade 
e a falta de oportunidade a que 
milhares de estudantes estão 
submetidos, especialmente 
aqueles matriculados na extensa 
malha do ensino superior 
privado. Com ela, as aulas foram 
suspensas e o ensino remoto 
passou a ser uma realidade. 
Realidade esta que é preciso ver 
e rever a todo momento, visto que 
a cidade/sociedade real é o lugar 
por excelência de aprendizado 
para nossos alunos, pois não 
é possível formar Arquitetos e 
Urbanistas distantes da realidade 
socioespacial em que vivem” 
(MONTEIRO, 2020)

As desigualdades (sociais 
e digitais) são escancaradas neste 
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momento e aqueles que conseguem 
ter acesso a equipamentos e internet, 
muitas vezes não se sentem capazes 
de manipular ou mesmo produzir 
conhecimento através desses recursos. 
Para termos maior democracia de 
acesso e compreensão dessa proposta 
de ensino, aprendizagem, pesquisa 
e trabalho online, devemos conhecer 
melhor o conceito de Competência em 
Informação (CoInfo):

“A competência em informação 
constitui-se em processo contínuo 
de interação e internalização 
de fundamentos conceituais, 
atitudinais e de habilidades 
específicas como referenciais à 
compreensão da informação e 
de sua abrangência, em busca 
da fluência e das capacidades 
necessárias à geração do 
conhecimento novo e sua 
aplicabilidade ao cotidiano das 
pessoas e das comunidades ao 
longo da vida” (BELLUZZO, 2005, 
p. 38).

A própria autora nos apresenta 
uma proposta de educação voltada 
para o uso das tecnologias e é aí 
que a CoInfo sugere uma sociedade 
mais igualitária, com conhecimentos, 
habilidades e atitudes que minimizem 
tamanhas diferenças sociais “investir 
em conhecimentos é construir 
de forma estruturada, caminhos 
lapidados de aprendizado, crescimento 
e desenvolvimento com mais 
oportunidades e solidez” (BELLUZZO, 
2014).

Câmara (2020) escreve um 
artigo intitulado “Letramentos transmídia 
na era da plataformização da educação” 

que inicia refletindo sobre esse momento 
que vivemos: 

“A era Covid-19 inseriu os 
processos e práticas de formação 
profissional no ecossistema 
digital da internet, exigindo novas 
competências e habilidades de 
seus atores nas interações com 
as novas práticas educativas, 
que migraram para o universo 
das plataformas digitais e passam 
a mediar as relações desses 
atores com o conhecimento, 
configurando novas formas 
de vida do sujeito aprendiz” 
(CÂMARA, 2020).

Neste artigo, a autora introduz 
o conceito de Letramentos Transmídia, 
que de acordo com Scolari (2016) 
“alfabetização transmídia é entendida 
como um conjunto de habilidades, 
práticas, valores, sensibilidades e 
estratégias de aprendizagem e troca 
desenvolvidas e aplicadas no contexto 
da nova cultura colaborativa”. 

Temos, então, que tanto o 
conceito de Competência em Informação 
quanto o conceito de Letramentos 
Transmídia são anteriores à pandemia 
e já se mostravam na vanguarda da 
busca por melhor qualidade de vida 
da população e menor desigualdade 
social. São propostas que impactam 
diretamente na educação, na formação 
profissional e no desenvolvimento 
regional. No livro “Universidades e 
Desenvolvimento Regional” (2018), 
no capítulo “Universidades e a “mão 
visível” do desenvolvimento regional”, os 
organizadores afirmam que:
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“ensino, pesquisa e transferência 
de conhecimento são, de fato, 
atribuições essenciais das 
universidades, que contribuem 
para o acúmulo de capital humano 
qualificado por meio da formação 
universitária, para a geração de 
inovações e novas competências 
por intermédio das pesquisas 
empreendidas, e também para a 
transformação socioeconômica 
das regiões por meio da 
transferência do conhecimento 
produzido intramuros para os 
diversos segmentos industriais”. 
(SERRA, ROLIN e BASTOS, 
2018, p.37)

Se as universidades têm papel 
tão importante no desenvolvimento 
regional e, se para conseguirmos manter 
a continuidade do ensino superior em 
tempos de pandemia precisamos migrar 
para as plataformas digitais de educação 
remota emergencial, nos cabe entender 
melhor o que são essas plataformas. 
De acordo com Thomas Poell, David 
Nieborg e José van Dijck (2020) 
plataformas podem ser definidas como 
“infraestruturas digitais (re)programáveis 
que facilitam e moldam interações 
personalizadas entre usuários finais 
e complementadores, organizadas 
por meio de coleta sistemática, 
processamento algorítmico, monetização 
e circulação de dados”. Mas os cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, que têm como 
principal característica oferecer aos seus 
alunos vivências de situações, espaços 
e ambientes, impossíveis de acontecer 
nas telas dos computadores, tablets ou 
celulares não conseguiriam manter a 
qualidade das aulas quando transferidas 
para uma plataforma digital. 

De acordo com Mariana 
Wilderom e Pedro Fiori Arantes, num 
artigo intitulado “Arquiteturas da distância: 
o que a pandemia pode revelar sobre 
o ensino de Arquitetura e Urbanismo”, 
em agosto de 2020, o instituto de 
arquitetos do brasil fez uma pesquisa 
via formulário e constatou que mesmo 
nas matérias teóricas e expositivas, que 
a princípio seriam consideradas mais 
facilmente transpostas para o modelo 
plataformizado de ensino, tiveram perda 
de aprendizado dos alunos sem as aulas 
presenciais e colocam:

“Isso fica ainda mais claro 
nas disciplinas de projeto e 
planejamento urbano em que 
as idas a campo, visitas a 
obras e vivências/imersões 
nos lugares, em diálogos 
com moradores e usuários 
(momento em que despertam 
questões do metaprojeto, do 
projeto, seu programa e partido) 
ficam irremediavelmente 
comprometidas. No ateliê/estúdio, 
a problematização e interlocução 
coletiva, com mapas, desenhos, 
maquetes, dá maior densidade 
às questões, trazendo mais 
elementos para o esclarecimento 
de dúvidas e para a formulação 
de soluções projetuais. Essas 
trocas dependem de desenhos e 
outras formas de expressão que 
possuem dinâmicas específicas 
de interação em que o produto 
final e o processo são trocas 
de informações igualmente 
importantes. Deste modo, elas 
não podem ser reduzidas à 
reprodução de imagens e áudio 
em meio digital”. (Wilderom e 
Arantes, 2020)

Nosso objetivo, então, é 
identificar as plataformas digitais que 
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estão sendo utilizadas pelas Instituições 
Particulares de Ensino Superior em 
Franca e Ribeirão Preto, estado de 
São Paulo, para as aulas de práticas e 
laboratórios de projeto arquitetônico. 
Após essa identificação, e entendendo 
que cada uma das universidades 
particulares de Arquitetura e Urbanismo 
optaram por uma plataforma de ensino 
e aprendizagem diferentes, veremos 
qual instituição nos permitirá tê-las como 
nosso estudo de caso.

Analisaremos as plataformas 
de acordo com sua Usabilidade, ou 
seja, seu poder de interação com o 
sujeito que o utiliza. A Usabilidade vem 
de preceitos da ergonomia e satisfação 
na interface máquina x homem e é 
muito bem explicada no artigo intitulado 
“A importância do design centrado no 
usuário em metodologias ágeis como 
requisito de usabilidade” onde os autores 
colocam que “a usabilidade na área da 
computação refere-se à simplicidade e 
facilidade com que uma interface de um 
programa de computador ou um website 
pode ser utilizado” (Azevedo e Gibertoni, 
2020).

No mesmo artigo, os autores 
indicam outra proposta de análise das 
plataformas, o Design Centrado no 
Usuário. De acordo com essa proposta 
as universidades de Arquitetur e 
Urbanismo deveriam estar atentos ao 
seu público, aos seus docentes e aos 
seus alunos, uma vez que a plataforma 
deve ser empática com seu usuário. Os 
autores definem como:

“O DCU consiste em um 
conjunto de técnicas, métodos, 
procedimentos e processos, 
sendo uma filosofia que coloca o 
usuário no centro do processo de 
desenvolvimento de uma forma 
intensa, conveniente e sistemática. 
O intuito da utilização do DCU é 
uma busca da aproximação para 
satisfazer os usuários por meio da 
elaboração utilizável de produtos 
perceptíveis que atendam às 
suas necessidades e interesses, 
além de seus objetivos, contexto 
de uso, habilidades e limitações.” 
(Azevedo e Gibertoni, 2020).

Devemos compreender que 
a plataforma e a alteração das aulas 
presenciais para aulas remotas vão 
além da transposição do formato 
da aula. Devemos considerar seus 
atores e fazer uma triangulação das 
informações que eles terão para nos 
apresentar. Para compreendermos 
melhor o processo instaurado para as 
aulas não presenciais, além da análise 
das plataformas oferecidas pelas 
universidades, precisamos ter acesso ao 
corpo docente das disciplinas de práticas 
e laboratórios de projeto arquitetônico, 
num recorte de contratação anterior à 
pandemia e com continuidade de suas 
atividades docentes durante o período 
de afastamento. 

Precisaremos também ter 
acesso ao corpo discente que tenha 
passado por essa transição das aulas 
presenciais para não presenciais para 
conseguir compreender as diferenças, 
vantagens e desvantagens do novo 
formato. Nosso interesse também 
abrange aqueles que por alguma razão 
não conseguiram continuar nesse 
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processo - tanto os professores (se 
houver caso de demissão) quanto os 
alunos (se houver caso de evasão) e 
suas justificativas. 

Pesquisaremos a respeito das 
práticas pedagógicas possíveis nas 
plataformas utilizadas e os recursos 
disponibilizados por elas. Pesquisaremos 
os objetos de aprendizagem e as 
interações oferecidas pelas plataformas 
utilizadas nas aulas de práticas e 
laboratórios de projeto arquitetônico. 
Através da análise das respostas de 
questionários estruturados, emitidos 
online (devido a pandemia e o 
afastamento social contemporâneo 
à pesquisa) buscaremos os pontos 
positivos e negativos desta experiência. 
Nossa proposta é conseguir contribuir, 
mesmo que com um recorte pequeno 
de amostra, com exemplos e resultados 
para as discussões a tempos iniciadas 
e que se tornaram ainda mais afloradas 
a respeito do futuro do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo no Brasil.

3. Procedimentos Metodológicos

Através de uma pesquisa 
bibliográfica, com abordagem qualitativa, 
de natureza aplicada, com objetivos 
exploratórios, descritivos e explicativos, 
com procedimentos bibliográficos, 
documentais, com estudo de caso em 
uma pesquisa-ação. O procedimento 
adotado deve ser netnográfico, utilizando 
observação direta extensiva feita 
através de questionários e formulários 
considerando pelo menos dois estudos 
de caso. Por fim, faremos a descrição e 

análise de conteúdo dos dados coletados 
na busca de inferências de categorias 
analíticas de modelo aberto, e uma 
análise de discurso dos dados quanto 
a contribuição para o desenvolvimento 
regional.

4. Resultados Parcial/Final

A dissertação encontra-se 
em fase de levantamento bibliográfico 
e por ser um assunto tão novo e 
contemporâneo, onde as informações e 
pesquisas estão sendo lançados quase 
diariamente, continuaremos com a 
pesquisa bibliográfica até o final de sua 
escrita. O próximo passo é a aprovação 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da coleta de dados através de 
questionamento estruturado e online 
dirigido às Instituições Particulares 
de Ensino Superior de Arquitetura e 
Urbanismo de Franca e Ribeirão Preto, 
estado de São Paulo, bem como para 
seus professores e alunos.

5. Considerações Parcial/Final

Pretendemos que os resultados 
das análises desta pesquisa possam 
contribuir para o futuro do ensino 
superior contextualizando a experiência 
de ensino e aprendizagem vivenciados 
durante a pandemia e um período de 
distanciamento social nunca imaginado. 
Esperamos que esta pesquisa seja 
relevante para as futuras decisões 
apresentando um quadro de emergências 
que traz muitos desafios a todos os 
sujeitos envolvidos, mas também deve 
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trazer muitas descobertas, inovações e 
possibilidades que poderão permanecer 
como boas soluções educacionais para 
a formação profissional na região de 
Franca e Ribeirão Preto, estado de São 
Paulo, beneficiando toda a sociedade, 
diminuindo as desigualdades, 
aumentando as oportunidades, 
oferecendo educação superior de 
qualidade à nossa região e com isso 
aumentando a qualidade de vida dos 
agentes do processo de desenvolvimento 
regional endógeno.

6. Referências

6.1 Livros

BELLUZZO, Regina C.B. a competência 
em informação no brasil: Cenários e 
espectros. EBOOK. Coleção Estudos 
ABECIN; 05. ISBN: 978-85-98291-14-7. 
ABECIN. São Paulo. 2018.

DUNEL, Maria Paula e De Jesus, Ingrid 
Joyce Almeida. E-book: Manual de 
repaginação dos ambientes de trabalho – 
Pós-Pandemia. 2020

REQUENA. Guto. Habitar Híbrido: 
Subjetividades e arquitetura do lar na era 
digital. São Paulo, SP: Editora Senac São 
Paulo, 2019.

TRAMONTANO, Marcelo Cláudio; 
TASCHNER, Suzana Pasternak. Novos 
modos de vida, novos espaços de morar, 
Paris, São Paulo, Tokyo: uma reflexão 
sobre a habitação contemporânea. 1998.
Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1998.

ASHTON, Mary Sandra Guerra. 
E-book – Cidades criativas. Vocação e 
desenvolvimento. Novo Hamburgo 2018.
CAU/BR. Carta à sociedade, às autoridades 
e aos arquitetos e urbanistas do brasil. 
Pandemia do coronavírus: o papel da 
arquitetura e urbanismo na produção de 
espaços em benefício da saúde pública. 
Brasília, 07 de abril de 2020.

CAU/BR. Código de Ética e Disciplina para 
Arquitetos e Urbanistas. Brasília, 2015.
CAU/SP. CÓDIGO DE ÉTICA E 
DISCIPLINA para arquitetos e urbanistas 
/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
São Paulo. São Paulo, 2013.

Código de Ética Profissional do Engenheiro, 
do Arquiteto e do Engenheiro Agrônomo 
/ Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. Rio de Janeiro: 
CONFEA, 1971.

LEI Nº 5.194, DE 24 DEZ 1966. Regula o 
exercício das profissões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá 
outras providências. 

LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 2010. Regulamenta o exercício da 
Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - 
CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal - CAUs; e dá outras providências.
Manual do Arquiteto e Urbanista / Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 2ª 
ed. – Brasília: CAU/BR, 2015.

PARECER CNE/CES Nº 8/2007. 
PROCESSO Nº: 23001.000207/2004-
10. Dispõe sobre carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização 
e duração dos cursos de graduação, 
bacharelados, na modalidade presencial. 
Conselho Nacional de Educação/Câmara 
de Educação Superior. DF.

PARECER CNE/CES Nº: 948/2019. 
PROCESSOS Nº: 23001.000112/2013-
89 e 00732.000537/2017-61. Alteração 
da Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de 
junho de 2010, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
bacharelado, e alteração da Resolução 
CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, que 
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Engenharia, 
em virtude de decisão judicial transitada em 
julgado. Conselho Nacional de Educação/
Câmara de Educação Superior. UF.

Portaria MEC 1770. 1994. PERFIS DA 
ÁREA & PADRÕES DE QUALIDADE 
Expansão, Reconhecimento e Verificação 
Periódica dos Cursos de Arquitetura e 
Urbanismo. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 



237

BETTARELLO, L. F. D.; CÂMARA, N. S. A plataformizacão do ensino de arquitetura e urbanismo 
durante a pandemia: emergências e permanências. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 228-239p.; 344p.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, Comissão de Especialistas 
de Ensino de Arquitetura e Urbanismo.

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO 
DE 2007. Dispõe sobre carga horária 
mínima e procedimentos relativos à 
integralização e duração dos cursos de 
graduação, bacharelados, na modalidade 
presencial. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO 
DE 2010. Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, alterando 
dispositivos da Resolução CNE/CES nº 
6/2006. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2 DE FEVEREIRO 
DE 2006. Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de graduação 
em Arquitetura e Urbanismo e dá 
outras providências. MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR.

RESOLUÇÃO N° 21, DE 5 DE ABRIL 
DE 2012. Dispõe sobre as atividades 
e atribuições profissionais do arquiteto 
e urbanista e dá outras providências. 
CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR).

RESOLUÇÃO N° 22, DE 4 DE MAIO 
DE 2012. Dispõe sobre a fiscalização 
do exercício profissional da Arquitetura 
e Urbanismo, os procedimentos para 
formalização, instrução e julgamento de 
processos por infração à legislação e a 
aplicação de penalidades, e dá outras 
providências. Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

RESOLUÇÃO N° 51 de 12 de julho de 
2013. Dispõe sobre as áreas de atuação 
privativas dos arquitetos e urbanistas 
e as áreas de atuação compartilhadas 
com outras profissões regulamentadas, 
e dá outras providências. Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/
BR).

SANTOS, B. de S. A Cruel Pedagogia do 

Virus. Grupo Almedina. Coimbra. Abril, 
2020.

SERRA; ROLIN e BASTOS. Universidades 
e Desenvolvimento Regional as Bases 
para a Inovação Competitiva. Rio de 
Janeiro : Ideia D, 2018. 412 p. : il. ; 23 cm. 
ISBN 978-85-5731-002-5. Rio de Janeiro. 
IdeiaD. 2018.

6.2 Artigo de Periódico

AZEVEDO, Pedro Manoel de; GIBERTONI, 
Daniela. A importância do design centrado 
no usuário em metodologias ágeis como 
requisito de usabilidade. Revista Interface 
Tecnológica - v. 17 n. 2, p. 293-305 
(2020). DOI: 10.31510/infa.v17i2.986 Data 
de publicação: 18/12/2020.

BELLUZZO, R.C.B. O conhecimento, as 
redes eA competência em informação 
(coinfo) na Sociedade contemporânea: 
Uma proposta de articulação conceitual. 
Revista Perspectivas em Gestão & 
Conhecimento, ISSN: 2236-417X, v. 4, 
Número Especial, p. 48-63, João Pessoa. 
out. 2014.

GUSSO; Et Al. Ensino superior em 
tempos de pandemia: Diretrizes à gestão 
universitária. Educação & Sociedade: 
Revista de Ciências de Educação. v. 41, 
e238957, Campinas, 2020.

MINTZ, A.G. Midiatização e 
plataformização: Aproximações. Revista 
Novos Olhares - Vol.8 N.2 DOI: 10.11606/
issn.2238-7714.no.2019.150347. P.98 – 
109. Universidade de São Paulo. Escola 
de Comunicações e Artes. São Paulo. 
2019.

MONTEIRO, A.M.R. de G. Ensino de 
arquitetura e urbanismo à distância, 
remoto, híbrido. Para onde queremos ir? 
Revista Projetar. Projeto e Percepção do 
Ambiente v.6, n.1, P. 157 – 162. Roda de 
Conversa: Ensino Remoto de Projeto de 
AU, Natal, janeiro de 2021.

SCOLARI, Carlos A. Estrategias de 
aprendizaje informal y competencias 
mediáticas en la nueva ecología de la 
comunicación. Revista TELOS (Cuadernos 
de Comunicación e Innovación) | ISSN: 
0213-084X  pp. 1/9 |Febrero - Mayo 2016 



238

BETTARELLO, L. F. D.; CÂMARA, N. S. A plataformizacão do ensino de arquitetura e urbanismo 
durante a pandemia: emergências e permanências. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 228-239p.; 344p.

| www.telos.es Editada por Fundación 
Telefónica - Gran Vía, 28 - 28013 Madrid.

SILVA, Elbênia M.R. Estudo analítico 
sobre plataformas digitais: 
possibilidades para a educação. Atas 
CIAIQ2016. Investigação Qualitativa em 
Educação//Investigación Cualitativa em 
Educación//Volume 1. P. 906 - 911. 5° 
Congresso Ibero Americano em Educação 
Qualitativa. Instituto de Educação da 
Universidade Minho. Lisboa. 2016.

SILVA, Rafael de F.e.; Et Al. Letramento 
transmídia ou digital? A autoria docente em 
tempos de pandemia. EM TEIA – Revista 
de Educação Matemática e Tecnológica 
Iberoamericana – vol. 11 - número 2 – 
Pernambuco. 2020.

VELOSO, Maísa. Arquitetura e 
enfrentamento de Pandemias no século 
xxi: por um Higienismo mais humanista. 
Revista Projetar. Projeto e Percepção 
do Ambiente. v.5, n.3. P.203 – 205. Roda 
de Conversa: Arquitetura em Contexto de 
Pandemia. Natal, setembro de 2020.

6.3 Tese/Dissertação

AGUIAR, Hegel V. As plataformas 
de mídias sociais como fontes de 
inteligência: Informações para gerar 
insights inovadores em ações de 
comunicação, marketing e posicionamento 
de marcas em ambientes digitais. 
São Paulo: UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO Escola de Comunicações e Artes 
Departamento de Relações Públicas, 
Propaganda e Turismo Especialização 
em Pesquisa de Mercado Aplicada em 
Comunicações”. Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013.

6.4 Textos em Ambiente Web

RODRIGUES, Alan. O mundo do trabalho 
na pós-pandemia. 21 de maio de 2020. 
Isto é edição nº 2636 17/07. Disponível 
em: <https://istoe.com.br/o-mundo-do-
trabalho-na-pos-pandemia/> Acesso em: 
17 de julho de 2020.

ACM Associação Catarinense de 
Medicina do Trabalho. Home office 
aumenta o rendimento e reduz o estresse. 

Disponível em: http://acm.org.br/acm/
acamt/index.php/em-foco-novo/583-
home-office-aumenta-o-rendimento-e-
reduz-o-estresse. Fonte: Canal Executivo, 
13.02.2015. Acesso em: 10 de junho de 
2020.

AGÊNCIA CBIC. CBIC divulga alterações 
das Normas Técnicas ABNT de maio/
junho. 15 de junho de 2020. Disponível em: 
https://cbic.org.br/cbic-divulga-alteracoes-
das-normas-tecnicas-abnt-construcao-5/ 
Acesso em: 10 de julho de 2020.

BALDWIN, Eric. "RIBA lança guia de 
recuperação ao COVID-19" [RIBA 
Releases COVID-19 Recovery Guidance] 
01 de Julho de 2020. ArchDaily Brasil. 
(Trad. Baratto, Romullo) Acesso em: 06 de 
Julho de 2020.

CAU/BR. Dia Mundial da Saúde: CAU 
propõe ações para tornar nossas cidades 
saudáveis. 07 de abril de 2020. Disponível 
em: https://www.caubr.gov.br/dia-mundial-
da-saude-cau-propoe-acoes-para-tornar-
nossas-cidades-saudaveis/. Acesso em: 
10 de julho de 2020.

CAU/BR. Lives e webinars: especial o 
futuro das cidades e habitações pós-
pandemia. Disponível em: https://www.
caubr.gov.br/lives-e-webinars-especial-
o-futuro-das-cidades-e-habitacoes-pos-
pandemia/. Acesso em: 22 de julho de 
2020.

CAU/BR. Arquitetos e urbanistas são 
fundamentais para a promoção da saúde 
pública. 15 de junho de 2020. Disponível 
em: https://www.caubr.gov.br/arquiteto-e-
urbanista-e-fundamental-na-promocao-
da-saude/ Acesso em: 10 de julho de 2020.

CAU/BR. Anuário de Arquitetura e 
Urbanismo. Brasília/DF, maio de 2019.
CAU/BR. Pesquisa CAU/BR Datafolha. 
O maior diagnóstico sobre arquitetura 
e urbanismo já feito no brasil. 2015. 
Disponível em: https://www.caubr.gov.br/
pesquisa2015/ Acesso em: 10 de junho e 
2020.

CAU/BR. Webinar discute impactos da 
pandemia na Arquitetura residencial 
e comercial. 26 de junho de 2020. 
Disponível em: https://www.caubr.gov.br/
webinar-discute-impactos-da-pandemia-



239

BETTARELLO, L. F. D.; CÂMARA, N. S. A plataformizacão do ensino de arquitetura e urbanismo 
durante a pandemia: emergências e permanências. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 228-239p.; 344p.

na-arquitetura-residencial-e-comercial/ 
Acesso em: 10 de julho de 2020.

CAU/BR. Mudanças nas cidades passam 
pela humanização e democratização dos 
espaços. 15 de julho de 2020. Disponível 
em: https://www.caubr.gov.br/mudancas-
nas-cidades-passam-pela-humanizacao-
e-democratizacao-dos-espacos/. Acesso 
em: 16 de julho de 2020.

CAU/PB Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo da Paraíba. A importância da 
Arquitetura diante da Pandemia. Disponível 
em: https://www.caupb.gov.br/?p=13250. 
CAU/PB, 11 de junho de 2020.

CAU/RJ Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio de Janeiro. Carta 
destaca papel dos arquitetos e urbanistas 
frente à atual pandemia. Disponível em: 
https://www.caurj.gov.br/carta-destaca-
papel-dos-arquitetos-e-urbanistas-frente-
a-atual-pandemia/. CAU/RJ, 13 de abril de 
2020.

Dunder, Karla. Trabalho pós-pandemia: 
como ficam as relações profissionais 
agora. 01 de maio de 2020. Disponível em: 
https://noticias.r7.com/economia/trabalho-
pos-pandemia-como-ficam-as-relacoes-
profissionais-agora-01052020. Acesso 
em: 17 de julho de 2020.

EQUIPE ARCHDAILY BRASIL. "Arquiteto 
brasileiro propõe equipamento urbano 
para higienização e informação sobre o 
coronavírus" 16 Jun 2020. ArchDaily Brasil. 
Acessado 17 Jul 2020. <https://www.
archdaily.com.br/br/941751/arquiteto-
brasileiro-propoe-equipamento-urbano-
para-higienizacao-e-informacao-sobre-o-
coronavirus> ISSN 0719-8906.

REVISTA PROJETO. MCB e FAUUSP 
promovem o Desafio Internacional Design 
for Emergency – Semeando Ideias. 
16 de junho de 2020. Disponível em: 
https://revistaprojeto.com.br/noticias/
mcb-e-fauusp-promovem-o-desafio-
internacional-design-for-emergency-
semeando-ideias/ e https://www.
designforemergency.com/ptbr Acesso em: 
20 de junho de 2020. 

Rodrigues, Alan. O mundo do trabalho na 
pós-pandemia. 21 de maio de 2020. Isto 
é edição nº 2636 17/07. Disponível em: 

https://istoe.com.br/o-mundo-do-trabalho-
na-pos-pandemia/ Acesso em: 17 de julho 
de 2020.

SOUZA, André. “Qual a Importância do 
Arquiteto?” Disponível em: http://www.
forumdaconstrucao.com.br/conteudo.
php?a=0&Cod=1794. IBDA Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento da 
Arquitetura – Fórum da Construção. 05 de 
julho de 2020.

6.5 Trabalhos em Feiras e Congressos:

CÂMARA, Naiá Sadi. Redes criativas 
e os impactos no desenvolvimento 
regional: resultados de pesquisas. 
Trabalho apresentado no XX Encontro de 
Pesquisadores: Ciência e Desenvolvimento 
Regional. Uni-FACEF: Centro Universitário 
Municipal de Franca.  Franca-SP, 13 e 14 
de novembro de 2019.

PEDROTTI; JUNIOR. Pandemia: 
Transformações na arquitetura e 
urbanismo. I Seminário  Nacional – 
Urbanismo, Espaço e Tempo Temática: 
Cidade, Pandemia e Cotidiano. Revista 
Políticas Públicas e Cidades – ISSN: 
2359-1552. Volume 1, Número 1, Belo 
Horizonte, 2020.

SHIMITT; MARCOM. Letramento digital em 
tempos de pandemia. III SENPE Seminário 
Nacional de Pesquisa em Educação (ISSN 
2675-8970). Chapecó. 2020.



240

VIEIRA, M. O. S.; OLIVEIRA, S. F. P. O desenvolvimento sustentável no discurso da comunicação 
publicitária da marca Nestlé Brasil. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. Franca: 
PPGDR, 2021. 240-250p.; 344p. 

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO DISCURSO DA 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DA MARCA Nestlé Brasil 

Mariana Oliveira Sarreta Vieira

Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
O presente artigo aborda o desenvolvimiento 
social, com foco no desenvolvimento 
sustentável – pesquisa bibliográfica - para 
avaliar o discurso publicitário da Nestlé Brasil 
e os efeitos promovidos em seu público-alvo – 
análise de córpus.
Palavras-Chave: Desenvolvimento e 
Sustentabilidade. Gênero discursivo. Gênero 
discursivo publicitário. Bakhtin. Nestlé.

Nestlé Brasil, devido à quantidade de 
publicidade veiculada em suas redes 
sociais, voltadas ao meio ambiente. 
De acordo com o site Nestlé (2021), a 
marca tem como propósito estabelecer 
compromissos socioambientais, para o 
bem-estar de pessoas, comunidades e 
planeta.

O problema que se deseja 
solucionar nesta pesquisa é: que discurso 
publicitário pode ser identificado na 
comunicação da marca Nestlé Brasil que 
veicula a sustentabilidade e que podem 
se tornar tendências e modelo para 
divulgar o desenvolvimento sustentável?

As hipóteses para o estudo são: a 
marca apela para a preservação do meio 
ambiente; parece quebrar paradigmas 
em todas as etapas da cadeia produtiva; 

Abstract
This article is about social development with     
focus on sustainable development –           
bibliographic research – to evaluate Nestlé       
Brazil´s advertising discourse and the effects 
on the brand´s target – corpus analysis.
Keywords: Development and Sustainable. 
Discursive gender. Advertisements gender 
discursive. Bakhtin. Nestlé.

1. Introdução

Após uma análise de anúncios de 
diversas marcas, veiculados nas mídias, 
podem-se observar mudanças, com 
foco em um discurso sustentável. Esta 
mudança pode ser causada pelo desejo 
dos consumidores contemporâneos, que 
estão cada vez mais exigentes com os 
produtos que consomem. É importante, 
então, que as marcas vão se adaptando 
ao novo cenário de consumo. 

O artigo aborda o 
desenvolvimento social, com foco no 
desenvolvimento sustentável, que 
obriga a adoção de outras formas 
de produção em todas as etapas da 
cadeia produtiva. A partir de então, 
escolheu-se em trabalhar com a marca 
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e enfatiza os argumentos emocionais, 
em detrimento dos racionais.

Assim, o objetivo geral é 
analisar a constituição do discurso da 
comunicação publicitária da Nestlé Brasil, 
no que se refere ao desenvolvimento 
sustentável.

Os objetivos específicos são 
necessários para cumprir o objetivo 
geral. Dessa forma, apresentam-se 
como:

• estabelecer discussões 
sobre crescimento econô-
mico, desenvolvimento e de-
senvolvimento sustentável, 
tendo em vista o mundo 
atual;

• discutir concepções teóricas 
sobre sustentabilidade; 

• tratar das ideologias da 
palavra sustentabilidade e 
concepções filosóficos da 
linguagem;

• analisar a composição do 
discurso do anúncio da marca 
Nestlé Brasil, veiculados nas 
redes sociais,

• observar o impacto causado 
pela comunicação ao público 
potencial no tocante ao 
desenvolvimento sustentável 
e ao crescimento econômico.

A fundamentação teórica tem 
como base pesquisas bibliográfica 
e histórica, com fundamento em 
Sen (2010), dentre outros, para 
a compreensão de diferentes 
vertentes do crescimento econômico, 

desenvolvimento e desenvolvimento 
sustentável. Ainda, serão empregados 
estudos disponibilizados pela ONU 
sobre o desenvolvimento sustentável, e, 
por fim, estudos sobre as ideologias da 
palavra, a partir de Bakhtin; Volochínov 
(2002).

Como estratégias metodo-
lógicas, serão feitas pesquisas 
bibliográficas e análise do anúncio, em 
formato de vídeo, veiculado no Instagram 
da marca Nestlé Brasil, empregando 
como categorias de análise:

1. Enunciados que permitem 
identificar os valores do 
discurso que trazem as 
premissas teóricas sobre 
sustentabilidade;

2. Enunciados que remetem 
aos valores que traduzem 
o crescimento econômico, 
em oposição ao discurso 
sustentável, considerando 
as premissas teóricas sobre 
crescimento econômico.

Neste estudo, a campanha 
publicitária que será analisada foi 
veiculada nas redes sociais – Facebook 
e Instagram - da marca Nestlé Brasil, no 
segundo semestre de 2021.

A pesquisa ajuda a compreender 
como a marca Nestlé Brasil consegue 
disseminar a ideia de sustentabilidade, 
através de seus anúncios nas redes 
sociais, com vistas à produção e ao 
consumo sustentáveis, de modo que, a 
partir disso, outras marcas possam se 
inspirar e consumidores passam a ficar 
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cada vez mais exigentes com o que 
usam, para vivermos um mundo melhor 
e mais sustentável. Assim, articula-se 
com a linha de pesquisa do programa, 
que é Desenvolvimento Social e Políticas 
Públicas.

2. Crescimento Econômico, De-
senvolvimento e Desenvolvimento 
sustentável: discussões teóricas e 
acadêmicas

Atualmente, as pessoas vivem 
muito mais tempo do que alguns anos 
atrás e, estão mais ligadas – em todos 
os campos - do que jamais estiveram, o 
chamado mundo globalizado. Mas o fato 
do ser humano estar mais interligado 
não diminui as diferenças, ao contrário, 
existem problemas novos, convivendo 
com os antigos.

Para este artigo, o foco principal 
é o desenvolvimento sustentável, 
mas sabe-se que, a partir deste, os 
desenvolvimentos econômicos e o 
social sofrem influências. Nas seções 
seguintes, são explicados os seus 
conceitos.

2.1 Sobre os conceitos de crescimento e 
desenvolvimento

O crescimento de um país 
está estritamente ligado ao seu 
desenvolvimento. Entende-se como 
crescimento:

Conceitos como progresso, 
crescimento, industrialização, 
transformação, modernização, 
têm sido usados frequentemente 

como sinônimos de 
desenvolvimento. Em verdade, 
eles carregam dentro de si toda 
uma compreensão específica 
dos fenômenos e constituem 
verdadeiros diagnósticos da 
realidade, pois o conceito prejulga, 
indicando em que se deverá atuar 
para alcançar o desenvolvimiento 
(SCATOLIN, 1989, p. 6).

O assunto desenvolvimento 
diante da população é, muitas vezes, 
ignorado ou pouco discutido, por esta 
achar que o desenvolvimento está ligado 
ao crescimento do Produto Nacional 
Bruto (PNB). Isso é a consequência da 
busca desenfreada pela industrialização 
e pelo crescimento econômico, deixando 
a qualidade de vida de lado.  O 
crescimento da economia de um país 
é muito importante, mas é apenas um 
meio de expandir o desenvolvimento. 
O crescimento está correlacionado às 
questões exclusivamente econômicas e 
financeiras.

Para Sen (2010, p. 10): “O 
desenvolvimento consiste na eliminação 
de privações de liberdade que limitam 
as escolhas e as oportunidades das 
pessoas de exercer ponderadamente 
sua condição de agente”. E ainda, “[...] o 
desenvolvimento pode ser visto como um 
processo de expansão das liberdades 
reais que as pessoas desfrutam” (SEN, 
2010, p. 16). O desenvolvimento está 
correlacionado às questões econômicas 
e financeiras, mas coloca os indivíduos 
em primeiro lugar.

Após a compreensão dos termos 
adotados neste estudo - crescimento 
e desenvolvimento -, apresenta-se, a 
seguir, o desenvolvimento sustentável.
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2.2 O desenvolvimento sustentável

Atualmente, a sociedade 
abrange uma preocupação com os bens 
e serviços essenciais à sobrevivência da 
humanidade, o meio ambiente. O meio 
ambiente não é mais uma preocupação 
apenas governamental. A degradação 
do meio ambiente se tornou tema de 
discussões e análises em debates 
políticos nacionais e internacionais, no 
meio acadêmico e ainda, na Organização 
das Nações Unidas (ONU).

Criada no ano de 2012 e alterada 
em 2015, a Agenda 2030, elaborada pela 
Assembleia da Organização das Nações 
Unidas estabeleceu os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS – e 
legou, ao mundo, 169 metas com base 
nos 8 Objetivos do Milênio – que já haviam 
sido criados, mas não foram alcançados. 
A integração tem como propósito as 
três dimensões do desenvolvimento 
sustentável: a econômica, a social e a 
sustentável (ONU, 2021).

O objetivo dos agentes – 
estatais e privados - em relação ao meio 
ambiente, é satisfazer as necessidades 
da sociedade presente, sem prejudicar 
as sociedades futuras.

Enfim, no presente estudo, o 
desenvolvimento sustentável é aquele 
cuja preocupação não deixa de lado as 
questões econômicas, mas traz à luz, ao 
mesmo tempo, as questões ambientais 
e sociais.

3. As ideologias da palavra em 
perspectiva da filosofia da linguagem

Para entender a compreensão 
suposta que se tem de sustentabilidade 
pelo público potencial e consumidores, 
é necessário levar em conta estudos 
que tratam da ideología trazida pelas 
palavras.

Desde a era da caverna, o 
homem se comunica. Com o passar 
dos tempos, as palavras devem atender 
às demandas geográficas e temporais, 
sofrendo intercorrências e sendo 
aperfeiçoadas.

A comunicação, além de 
palavras, contempla imagens, gestos, 
sons, dentre otras linguagens, sendo 
muito mais do que a simples comunicação 
oral entre pessoas, o que se pensa, o que 
se veste, o que se escreve, a maneira 
como se posiciona, tudo é comunicação. 

Os estudos sobre a filosofía da 
linguagem contemplam as discussões e 
são abordados, a seguir. Inicia-se com a 
discussão sobre ideologia, que, segundo 
a visão de Bakhtin e Volochínov (2002, 
p. 14):

[...] valoriza justamente a fala, 
a enunciação, e afirma a sua 
natureza social, não individual: a 
fala está indissoluvelmente ligada 
às condições da comunicação, 
que, por sua vez, estão sempre 
ligadas às estruturas sociais.

3.1 Concepções sobre ideologia 

Para Bakhtin e Volochínov 
(2002, p. 31): 
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um produto ideológico faz parte 
de uma realidade (natural ou 
social) como todo o corpo físico, 
instrumento de produção ou 
produto de consumo; mas, ao 
contrário destes ele também 
reflete e refrata uma outra 
realidade, que lhe é exterior.

O que é ideológico possui um 
significado e remete a algo situado fora 
de si mesmo, é extralinguístico. Assim, 
um signo é aquilo que é ideológico e, 
sem signos não há ideologia, sendo 
a ideologia um reflexo das estruturas 
sociais.

Para entender de forma prática o 
conceito de signo ideológico, apresenta-
se o seguinte exemplo: o pão e o vinho 
tornaram-se símbolos religiosos no 
sacramento cristão da comunhão, mas 
o produto de consumo enquanto tal 
não é um signo. Assim, todo produto 
pode tornar-se um símbolo ideológico 
e ultrapassar suas funções particulares 
(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2002, p. 32).

3.2 As propriedades da palavra

“A palavra é o fenômeno 
ideológico por excelência. A realidade 
toda da palavra é absorvida por 
sua função de signo (BAKHTIN; 
VOLOCHINOV, 2002, p. 36)”. Por isso, 
devem-se colocar a palavra em primeiro 
plano ao estudar as ideologias. 

Para Bakhtin e Volochínov 
(2002, p. 37):

o signo, então, é criado por 
uma função ideológica precisa 
e permanece inseparável dela. 
A palavra, ao contrário é neutra 

em relação a qualquer função 
ideológica específica. 

A partir do estudo das palavras 
e suas ideologias, na seção seguinte são 
abordados os gêneros do discurso na 
visão de Fiorin (2006) e Bakthin (2016).

3.3 Gênero discursivo e gênero discursivo 
publicitário

Os seres humanos nos 
diferentes ambientes em que vivem, 
agem através da linguagem. O espaço 
ao qual o ser humano está inserido, faz 
com que ele formule enunciados – ato de 
enunciar, transmitir pensamentos (orais 
ou escritos), etc – determinados pelas 
condições específicas. O enunciado em 
uma escola, é diferente do enunciado 
em um tribunal e assim, por diante. 

Assim, desde a Grécia, o 
Ocidente está inserido em uma noção 
de gêneros, formuladas, a partir dos 
diferentes enunciados elaborados pelos 
seres humanos.

O gênero é “um conjunto de 
propriedades formais a que o texto deve 
obedecer” (FIORIN, 2006, p. 60). De 
certo modo, o gênero é um produto e o 
seu ensino se torna normativo, devido 
às suas propriedades formais fixas e 
imutáveis.

Fiorin (2006, p. 61) explica que: 
“Bakhtin não vai teorizar sobre o gênero, 
levando em conta o produto, mas o 
processo de sua produção”.

Assim, para Bakhtin (2016, p. 
12): 
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[...] cada enunciado particular 
é individual, mas cada campo 
de utilização da língua elabora 
seus tipos relativamente estáveis 
de enunciados, os quais 
denominamos de gêneros do 
discurso. 

Bakhtin (2016) não cataloga 
os tipos de gêneros, devido à riqueza 
e diversidade dos discursos que são 
inesgotáveis e que se desenvolvem e 
ganham cada vez mais complexidade. 

A partir da discussão sobre 
gêneros, seleciona-se o gênero 
discursivo publicitário, que até alguns 
anos atrás era caracterizado, por meio 
dos anúncios impressos, mais tarde 
televisivos e atualmente, os anúncios 
online – que chegaram com o advento 
da internet.

Toscano (2009, p. 2) diz que os 
gêneros publicitários são produtos da 
sociedade capitalista e que estão em 
continuo desenvolvimento tecnológico. 
Ainda sobre o gênero publicitário na visão 
de Toscano (2009, p. 3), acrescenta-se:

 [...] a busca de “formas criativas” 
que provoquem o enunciatário a 
aceitar um produto e os valores 
agregados a ele e o levem a ficar 
preso às imagens e às palavras 
ágeis [...].

Os gêneros publicitários 
usados nas campanhas publicitárias 
atuais, sejam elas online ou off-line, 
precisam atingir o leitor pós-digital, que é 
denominado como leitor ubíquo. O leitor 
ubíquo, típico do mundo contemporâneo 
é aquele que está ao mesmo tempo nas 
leituras físicas e online. A mente do leitor 

ubíquo não está concentrada em um 
único assunto – como eram os leitores 
pré-digitais (SANTAELLA, 2017). 

Então, para o marketing, o maior 
desafio é conseguir captar este leitor, de 
modo que ele leia o anúncio e ao final 
compre o produto, levado pela ideología 
veiculada pela propaganda. 

4. A marca Nestlé Brasil

A escolha em se analisar 
a marca Nestlé Brasil se deu após 
uma análise dos anúncios publicados 
em suas redes sociais – Facebook e 
Instagram. Observou-se que a há uma 
grande quantidade de anúncios voltados 
à sustentabilidade - que é o foco do 
estudo da pesquisadora, e então, optou-
se por essa empresa. Além disso, trata-
se de uma marca internacional, o que 
pode demonstrar os anseios globais de 
um mundo mais sustentável.

4.1 Histórico e identidade

No ano de 2021, a marca Nestlé 
completou 100 anos no Brasil e reforçou 
o seu compromisso com a sociedade 
brasileira e o meio ambiente, através 
de diversas ações que foram nomeadas 
como “Alimentando um Futuro Melhor”. 
As ações tiveram o propósito de relevar 
o poder dos alimentos para melhorar a 
qualidade de vida de todos, atualmente 
e das futuras gerações (NESTLÉ, 2021).

A história da empresa Nestlé 
surge na Suíça, em 1867, quando o 
químico Henri Nestlé cria a Farinha 
Láctea, com o objetivo de combater as 
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altas taxas de mortalidade infantil da 
época. O produto chega ao Brasil em 
1876.

A palavra Nestlé é de origem 
alemã e significa “pequeno ninho” e, foi 
no ano de 1868 que Henri decide usar 
o brasão de sua família como inspiração 
do logotipo de sua empresa. 

Em 1905, a empresa Nestlé se 
junta a empresa Anglo-Swiss Condensed 
Milk Co. – que surgiu, em 1866, quando 
os norte-americanos Charles e George 
Page abriram, na Suíça, uma empresa 
para fabricação do que é conhecido 
atualmente,no Brasil, como Leite Moça – 
ficando conhecida como Nestlé & Anglo-
Swiss Condensed Milk Co.. A junção leva 
o nome de Grupo Nestlé.

Em 1921, a Nestlé & Anglo-
Swiss Condensed Milk Co., abriram no 
Brasil, na cidade de Araras-SP, a primeira 
fábrica, que inicialmente fabricava 
apenas o Leite Moça. A Farinha Láctea 
passou a ser produzida apenas em 1924. 
No ano seguinte a abertura da primeira 
fábrica foi inaugurada no Rio de Janeiro, 
a primeira sede da Nestlé no Brasil, que 
no ano de 1964, foi transferida para a 
cidade de São Paulo.

Ao longo dos anos, novos 
produtos foram criados pela Nestlé 
e inseridos no mercado, como o 
achocolatado em pó – Nescau - o creme 
de leite, o café solúvel – Nescafé, entre 
muitos outros.

Devido à demanda dos novos 
produtos, em 1946, inaugura a fábrica 
Nestlé em Araraquara – SP; em 1974 
inaugura mais uma fábrica Nestlé, em 
São José do Rio Pardo - SP, em 1976, 

inaugura em Ituiutaba – MG, em 1990, 
inaugura a fábrica em Teófilo Otoni – MG, 
em 1997, a Nestlé inaugura sua fábrica 
de sorvetes em Jacarepaguá – RJ e, em 
1998, na cidade de Caçapava – SP, a 
Nestlé inaugura a fábrica para produzir 
Cereais Matinais.

Atualmente, o Grupo Nestlé 
- composto por 2.000 marcas - é a 
maior empresa mundial de alimentos 
e bebidas, estando presente em 191 
países (NESTLÉ, 2021).

Para a próxima seção, é 
apresentado o anúncio selecionado para 
compor o córpus de análise do estudo.

4.2 O anúncio

O anúncio escolhido para ser 
analizado, neste estudo, foi publicado 
no Instagram, composto por três 
sequências, no segundo semestre de 
2021 e tem como objetivo divulgar a meta 
da Nestlé Brasil, que é, até 2025, fazer 
com que todas as embalagens da marca 
sejam 100% recicladas ou reutilizadas. 

O anúncio consiste em um vídeo 
com três partes - como apresenta a Parte 
1 – e uma trilha sonora sem letra, apenas 
o áudio e ao final, a legenda Imagem 4. 
São consideradas duas categorias de 
análise: a) uma que trata da compreensão 
de sustentabilidade e a outra que trata 
da questão do crescimento.
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Parte 1: Descrição do anúncio.
Imagem 1
O vídeo se inicia com uma pergunta: 
“Sabia que as latas Nestlé são 100% 
recicláveis?” 

 
Imagem 2
A segunda parte do vídeo consiste em 
uma resposta para a pergunta da primeira 
parte e ainda traz informações adicionais 
sobre o material que os produtos da 
marca são fabricados. 

 

Imagem 3
Ao final do vídeo – última parte – 
aparece o logo da marca, o símbolo de 
comemoração dos 100 anos da marca 
no Brasil e o slogan “Alimentar um futuro 
melhor faz bem.”

 
Imagem 4
Legenda do post

Fonte: Roteiro elaborado pela pesquisadora.

Na seção seguinte é apresentada 
a análise do anúncio, na perspectiva da 
filosofia da linguagem, a partir de duas 
categorias.

4.2.1 Análise – Categoria 1: compreensão 
da palavra sustentabilidade

Na análise do anúncio 
inicialmente, buscamos estudar seu 
discurso como forma de comprender a 
sustentabilidade divulgada.

A primeira parte do vídeo é 
marcada pelas cores que remetem ao 
meio ambiente. O verde – que remete à 
natureza – e o bege com leves texturas 
– que remete ao papel reciclado. 
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No canto superior esquerdo do 
vídeo - tem um banner com a pergunta 
“Vamos repensar nossas atitudes?”, o 
“re” de repensar é desenhado na cor 
bege – remete ao reciclado e com uma 
folha - e em caixa alta. E a pergunta 
que aparece em destaque é “Sabia que 
as latas Nestlé são 100% recicláveis?”, 
sendo que 100% aparece em caixa alta, 
para prender a atenção do leitor e todas 
as letras são escritas em tons verdes, 
remetendo à natureza.

A segunda parte do vídeo 
aparece seguindo as mesmas cores 
– verde e bege – e o banner no canto 
superior esquerdo com a mesma 
pergunta, da primeira parte. As 
embalagens dos produtos aparecem, 
assim a marca apresenta a ideia de que 
o meio ambiente é a prioridade, acima 
de suas vendas. Não é apresentado um 
discurso de venda direta. A escrita “E 
também são mais sustentáveis. Feitas 
com 18% de material reciclado”. Tem 
a parte “são mais sustentáveis” na cor 
verde – que remete ao meio ambiente – 
e em tamanho maior que o restante do 
texto.

A terceira parte do vídeo não 
aparecem as cores do meio ambiente. O 
vídeo é finalizado com a logo da marca 
Nestlé, o símbolo de comemoração de 
100 anos da marca no Brasil e o slogan.

A legenda do anúncio faz a 
seguinte pergunta “Quer conhecer um 
pouquinho melhor sobre as nossas 
iniciativas para construir um futuro cada 
vez melhor e mais sustentável? ”, com 
o intuito de levar o leitor ao seu site e 
espalhar os benefícios da marca sobre 

o meio ambiente. A legenda é finalizada 
com um emoji de folhinha que simboliza 
a natureza.

4.2.2 Análise – Categoria 2 – o 
crescimento no discurso complementar 
ao desenvolvimento sustentável

Na análise do anúncio da 
Nestlé Brasil que fazemos nesta seção, 
buscamos estudar seu discurso como 
forma de entender o crescimento 
econômico em complementariedade ao 
discurso sustentável.

Em contrapartida ao seu 
discurso sustentável, a marca não deixa 
de apresentar valores essenciais para 
seu crescimento econômico. O vídeo 
foi divido em três partes, sendo as duas 
primeiras com foco no desenvolvimento 
sustentável, mas no canto inferior direito 
das duas primeiras partes, há uma aba 
no anúncio como se fossem uma folha 
de papel sendo virada e aparecem a 
logomarca da Nestlé e o símbolo dos 
100 anos da marca no Brasil. Trata-se 
de um anúncio institucional, associando 
a marca à responsabilidade social.

Na terceira parte do vídeo, após 
toda divulgação da preocupação da 
marca com o futuro do meio ambiente 
e apresentar uma de suas ações para o 
futuro melhor, finaliza com os passarinhos 
da logomarca voando até o ninho e 
formando a logomarca, o símbolo dos 
100 anos da marca no Brasil e o slogan 
da empresa “Alimentar um futuro melhor 
faz bem”.

Na legenda do anúncio, Imagem 
4, o nome da empresa aparece em caixa 
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alta – NESTLÉ – e ao final, aparece 
o site para ser acessado e ter mais 
informações tanto das ações da marca, 
como dos seus produtos. Novamente se 
observa um anúncio institucional, que 
remete à responsabilidade social.

5. Considerações Finais

Ao retomar o objetivo geral do 
estudo que é analisar a constituição do 
discurso da comunicação publicitária 
da Nestlé Brasil, no que se refere ao 
desenvolvimento sustentável, pode-se 
considerar.

O estudo apresentou reflexões 
sobre o crescimento econômico, o 
desenvolvimento e o desenvolvimento 
sustentável. 

Visto que o crescimento de 
um país está totalmente ligado ao seu 
desenvolvimento e, para que tenha 
desenvolvimento é preciso pensar muito 
além do que o Produto Nacional Bruto, 
é preciso pensar em fatores a que todos 
os cidadãos tenham direito, é preciso 
eliminar a privações de liberdade, não 
podendo pensar somente em questões 
econômicas e financeiras. 

E ainda, o desenvolvimento 
sustentável é de fundamental 
relevância de atuação, para os agentes 
governamentais e não governamentais, 
pois, é urgente que os países busquem 
soluções para a produção de bens e 
serviços essenciais à sobrevivência da 
humanidade para que ainda esta possa 
ser utilizada hoje e para as sociedades 
futuras.

O artigo abordou também 

indagações sobre as ideologias da 
palavra em perspectiva da filosofia 
da linguagem, que é o estudo da 
comunicação humana, por meio do que 
se reproduz de forma verbal e não verbal. 
Sendo ideológico, tudo que possui um 
significado. Nesse sentido, observou-se 
o uso de palavras que se relacionam à 
questão da sustentabilidade, ao bem-
estar do meio ambiente e das pessoas, 
inclusive, no sentido de promover 
diversas ações para combater a 
desnutrição infantil no Brasil.

Observou-se também o uso de 
cores e tipologia que compuseram a 
diagramação do anúncio que remeteram 
ao ambiente sustentável. 

O discurso de futuro, para 
garantir as gerações vindouras e ações 
do presente destacam-se. Assim, uma 
composição de linguagens para seduzir 
o leitor. Anúncio totalmente emocional, 
sedutor, porque apela a paixões: cuidado 
com o meio em que se vive (o ninho) e o 
futuro dele. 

Trata-se de uma comunicação 
própria do gênero publicitário. É um 
anúncio institucional que associa a 
marca à responsabilidade social, ao 
socialmente aceito e demandado neste 
tempo e espaço. Observa-se que é 
um discurso universal, uma vez que 
a marca é internacional. Para além 
do linguístico, o extralinguístico – os 
contextos social, econômico e político – 
emergem. Dizemos político, porque há 
intencionalidades veiculadas.

A marca, por meio do anúncio, 
apropria-se das demandas comunicativas 
atuais, adapta-se ao que os indivíduos 
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contemporâneos esperam do mercado. 
Considerando que a contribuição 

do estudo reside em compreender 
como a marca Nestlé Brasil consegue 
disseminar a ideia de sustentabilidade 
através de seus anúncios nas redes 
sociais, com vistas à produção e ao 
consumo sustentáveis, inspirando assim, 
outras marcas.

Por fim, constata-se que a 
marca Nestlé Brasil em seus anúncios 
focados em sustentabilidade transmitem 
realmente a ideia de passar ao seu 
público a sua preocupação mediante a 
degradação do meio ambiente e, muito 
mais do que fazer produtos sustentáveis, 
a marca preocupa-se também com 
o ambiente de trabalho dos seus 
funcionários, construindo um espaço de 
trabalho cada vez mais representativo e 
diverso. 
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Resumo
Este trabalho busca apresentar as di-
ficuldades e os avanços do e-commerce nas 
pequenas e médias empresas da cidade 
de Franca/SP, explorar os valores, as cren-
ças e os mitos desenvolvidos em relação as 
Tecnologias da Informação e Comunicação – 
TIC’s, que facilitam ou dificultam a entra-da das 
pequenas e médias empresas no e-commerce, 
para a manutenção ou cresci-mento de suas 
atividades socioeconômicas na cidade de 
Franca-SP.
Palavras-Chave: e-commerce, cultura 
informacional, cultura organizacional, peque-
nas empresas, trans-formação digital

a força motriz desse início de século, 
empresas como Apple, Amazon, Google, 
se transformaram em cases de sucesso.

A cidade de Franca, localizada 
a aproximadamente 400 km da capital 
São Paulo, tem sua matriz econômica 
na produção e comercialização de 
calçados, com os principais lojistas do 
mercado nacional, fato que levou a ser 
conhecida como a capital do calçado. 
Na cidade também se localiza a sede 
do grupo Magazine Luiza (Magalu), 
um dos maiores grupos de varejo 
do mercado nacional, tendo em seu 
conglomerado empresas de tecnologia 

Abstract
This work presents the difficulties and advances 
of e-commerce in small and medium-sized 
companies in the city of Franca/SP, and how 
the knowledge of the informational culture 
influences its success or failure.
Keywords: e-commerce, informational 
culture, organi-zational culture, small 
businesses, digital trans-formation. 

1. Introdução

Com a disseminação do 
acesso à internet, que ocorreu a partir 
da última década do século XX, e o 
surgimento dos Smartphones no início 
do século XXI, as empresas começaram 
a observar o novo comportamento 
do consumidor, fazendo com que o 
mercado digital se transformasse em 
uma grande oportunidade para se criar 
um novo canal de vendas, que trouxesse 
conforto, segurança e agilidade. Grandes 
empresas surgiram nesse segmento com 
forte investimento em tecnologia, que foi 
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que vão desde serviços logísticos a 
meios de pagamento. As aquisições 
de startups fizeram com que a Magalu 
transformasse-se em umas das maiores 
empresas de e-commerce do mercado 
nacional, o simples fato de desenvolver 
toda a sua tecnologia dentro de casa é o 
seu principal diferencial.

Toda essa transformação do 
mercado consumidor fez com que 
as pequenas e médias empresas 
buscassem meios, para participar 
também desse mercado, elas buscaram 
primeiramente, através da monetização 
das redes sociais e principalmente 
através dos marketplaces das grandes 
redes como Mercado Livre, B2W, Magalu 
entre outros, e em alguns casos através 
do desenvolvimento de sites próprios, 
fazendo com que sua participação no 
comércio eletrônico crescesse assim 
como sua receita.

Esse processo de transformação 
digital fez com que várias indústrias 
que não estavam inseridas nesse 
novo mercado, tivessem que rever sua 
estratégia de venda, principalmente, com 
o advento da pandemia da CODIV-19, 
uma vez que as limitações de circulação 
de pessoas, devido às medidas sanitárias 
e de distanciamento social reduziram, 
de forma significativa a comercialização 
física, diminuindo assim o faturamento 
através dos canais tradicionais, ou seja, 
via lojista.

No entanto, para essa 
transformação se faz necessário muito 
mais do que apenas tecnologia, tem-
se que falar de cultura e competência 
informacional, e nesse cenário é que 

surge o problema central da pesquisa no 
qual pode-se definir através da seguinte 
questão: Como a cultura informacional 
pode impactar na transformação digital 
das pequenas e médias empresas para 
crescimento do comércio on-line e na 
promoção do desenvolvimento regional? 

Essa questão pressupõe que 
o processo de transformação digital 
pode ser penoso para uns e prazeroso 
para outros, tudo vai depender do tipo 
de cultura organizacional que essas 
empresas são direcionadas neste 
momento de premência do uso de 
tecnologias de inovação. Entende-se 
que as empresas que trabalham na 
construção de uma cultura inovativa 
poderão obter sucesso nesse processo 
de transformação digital, que fará com 
que possam explorar com mais eficiência 
o mercado do e-commerce, seja através 
de plataformas de marketplaces ou 
de plataformas próprias, todas essas 
hipóteses serão destaques para análise 
ao longo do desenvolvimento da 
pesquisa. 

Para responder à questão da 
pesquisa, tem-se como objetivo geral 
explorar os valores, as crenças e os mitos 
desenvolvidos em relação às Tecnologias 
da Informação e Comunicação - TICs 
que facilitam ou dificultam a entrada 
das pequenas e médias empresas 
na modalidade do e-commerce, para 
manutenção ou crescimento de suas 
atividades socioeconômicas na cidade 
de Franca - SP.

São estabelecidos como 
objetivos específicos:
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• apresentar as possibilidades 
e as dificuldades para se 
obter sucesso nesse novo 
mercado e como uma boa 
transformação cultural pode 
trazer um aumento nas 
suas receitas e, promover a 
sustentabilidade na geração 
de empregos;

• apontar os valores, as 
crenças e os princípios 
podem impactar, de forma 
positiva ou negativa na 
inclusão das pequenas 
e médias indústrias 
calçadistas, no mercado do 
e-commerce na cidade de 
Franca.

O estudo se justifica, tendo em 
vista que o setor calçadista tem grande 
destaque na economia da cidade de 
Franca, é uma atividade tradicional, 
mas que vive um cenário totalmente 
novo, principalmente após os eventos da 
pandemia do Covid-19. O enfrentamento 
desse processo de transformação que já 
vinha em crescimento nos últimos anos, 
foi acelerado exponencialmente com a 
mudança do perfil do consumidor para o 
comércio digital.

Esse movimento do mercado 
pode manter ou aumentar a renda per 
capta do município, através de novas 
receitas, advindas desse novo canal 
de vendas, porém, junto com essa 
oportunidade vem também a dificuldade 
das empresas se adaptarem a uma 
mudança cultural em seus negócios, 
principalmente as pequenas e médias 

empresas, que sofrem com as mudanças 
de conceitos deste novo mercado.

Como a experiência de compra 
do cliente, o uso de novas tecnologias 
e o aumento da concorrência. As 
dificuldades de adaptação a esse novo 
modelo podem impactar na sobrevivência 
ou não dessas empresas

O referencial teórico do estudo 
discutirá sobre o histórico da cidade de 
Franca-SP no setor calçadista recente 
e buscará apresentar a transformação 
que as empresas tradicionais da cidade 
estão passando, todas as dificuldades 
encontradas na transformação da sua 
cultural organizacional, em busca das 
possibilidades de uso de novos canais 
de comercialização voltados para o 
comercio eletrônico.

Serão abordados aspectos 
conceituais referentes ao e-commerce, 
o uso do marketing digital no dia a 
dia das empresas, as várias formas 
de uso do comércio eletrônico e o 
seu desenvolvimento no país, a sua 
utilização como ferramenta de aumento 
de receitas, e as suas várias plataformas, 
seja própria via sites, ou através de 
marketplaces, além do uso das redes 
sociais como ferramentas de captura de 
novos clientes. 

A transformação digital terá 
um papel importante na análise das 
pequenas e médias empresas da 
cidade, de que forma ela pode impactar 
o sucesso ou fracasso na busca de 
implementação do e-commerce.

A questão da cultura 
organizacional e informacional, serão 
abordadas trazendo uma visão da 
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necessidade em se aplicar os conceitos 
de visão de mercado, em conjunto com 
os costumes, valores e crenças de cada 
empresa individualmente. Na análise 
da cultura informacional nas pequenas 
e médias empresas podemos observar 
que é mais difícil em relação as grandes 
empresas, abordaremos os aspectos 
como valores, crenças e pressupostos, 
ritos, rituais e cerimônias, estórias, mitos 
e heróis, tabus normas e processo de 
comunicação. (smith, 2013, p.118). 

Cultura e informação, como 
devemos tratar esses dois termos 
de forma indissociável, uma vez que 
ambos são a base de sustentação no 
mundo complexo das organizações, 
conhecer a cultura informacional de uma 
organização é extremamente relevante 
nesse cenário de transformação, em que 
se faz necessário trabalhar e empregar a 
informação de forma estratégica. 

A pesquisa visa tratar aspectos 
relevantes que podem trazer o sucesso 
ou o fracasso da transformação digital 
nas pequenas e médias empresas, 
apontar as dificuldades no processo de 
conhecimento da cultura informacional 
dessas empresas, a pesquisa pode ser 
utilizada como uma base para um estudo 
mais aprofundado da necessidade de se 
explorar as peculiaridades desses dois 
elementos: cultura e informação.

Seguindo esta linha Smith 
(2013, p.137) destaca que “a cultura 
informacional se manifesta nos valores 
da organização, nas, normas e práticas 
que tem impacto em como a informação 
é percebida, criada e usada”, nas 
pequenas e médias empresas este é o 

desafio.

2. Referencial Teórico

As discussões conceituais 
estão estruturadas em 3 pilares 
cultura organizacional e informacional, 
transformação digital e marketing e 
e-commerce.

Outro aspecto relevante é 
relação entre a inteligência competitiva 
organizacional e a cultura organizacional 
e informacional (Woida e Valentim, 2008, 
p.2). 

Empresas inclusive as pequenas, 
fazer essa transformação exige-se muito 
mais que apenas tecnologia é necessário 
atualizar principalmente estratégia e 
nova maneira de se pensar no negócio 
(David L. Rogers, 2017).

Segundo Dos Santos (2014, p.2) 
Lacombe define cultura organizacional 
da seguinte maneira:

• Conjunto de crenças, 
costumes, valores, normas 
de comportamento e formas 
de fazer negócios, que são 
definidos por cada empresa;

• Conjunto de Crenças e 
atitudes da organização em 
relação: à importância das 
pessoas; aos valores éticos 
e morais; a competição 
interna; à orientação para 
o mercado e produção; à 
capacidade de ação e de 
adaptação às mudanças 
externas.
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Cultura organizacional também 
pode sofrer alterações e mudanças, 
(Duarte/Alves, 2014) 

Segundo Dos Santos (2014, 
p.7) as organizações novas e pequenas 
estão propícias a mudar a cultura, uma 
vez que não possuem uma cultura 
fortificada, por ser nova ou pequena é 
mais fácil comunicar seus novos valores.

As empresas passam por 
um profundo processo de mudanças 
desde o final do século XX, a ciência da 
informação passou a ser parte importante 
nesse processo de transformação, a 
cultura e a informação passaram a ter 
uma interface complexa e definidora na 
vida as organizações, Alves e Duarte 
(2014).

Quanto mais sociais somos, 
mais queremos coisas feitas sob medida 
para nós.

Respaldados pela análise de big 
data (coleta, processamento e análise 
de mega dados), os produtos tornam-se 
mais personalizados e os serviços, mais 
pessoais. Na economia digital, o segredo 
é alavancar esses paradoxos P. Kotler ( 
2017, p.12).

Para se ter sucesso nesse 
processo de mudança é necessário 
dispor de cultura favorável para que se 
possa seguir um novo caminho de forma 
rápida de segura. Alves e Duarte ( 2014, 
p.15).

Nos tempos atuais, a natureza 
da informação é justificada para um novo 
equilíbrio cultural, ético, econômico, 
político e tecnológico, que nos liberta 
para ingressar na era da informação, 
que também é chamada de era do 

acesso (RIFKIN, 2000). Nesse novo 
cenário, pavimentado pelas tecnologias 
de informação e comunicação (TICs), 
perpetuou a famosa sociedade da 
informação e do conhecimento, 
sinalizando que o conteúdo, e não, as 
TICs é o principal desafio tanto para a 
economia quanto para a sociedade em 
geral.

Em 05 de Julho de 1994, 
Jeff Bezos adquiriu aquela que se 
transformaria em uma das maiores 
empresas de tecnologia do mundo atual, 
no início ela comercializava apenas 
livros, hoje comercializa inúmeros 
produtos e serviços, tudo isso só foi 
possível através do uso de tecnologia ( 
Richard L, 2011).

Todo esse processo de 
mudança do mercado de vendas, não é 
possível sem que haja a transformação 
digital, esse processo pode ser fácil para 
algumas organizações, mas, também 
podem acabar com outras, caso elas não 
consigam se adaptar ao novo cenário.

Por traz dessa demanda está a 
transformação digital, desde plataformas 
sensitivas, de fácil navegação, a 
sistemas de venda e logística baseado 
em tecnologia de ponta.

A transformação digital é o 
ponto de desequilíbrio na balança das 
organizações, através dela muitas 
repensam o seu negócio, porém, 
essa transformação vai muito além da 
infraestrutura tecnológica ela exige 
mudança da mentalidade, da estratégia 
Kotler 2017.

A transformação digital agindo 
na essência do mercado, tendo impacto 
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na estratégia das empresas, como cita 
David L Rogers, (2017).

“vê-se como as forças digitais 
estão reformulando cinco 
domínios fundamentais da 
estratégia: clientes, competição, 
dados, inovação e valor...Esses 
cinco domínios descrevem o 
panorama da transformação 
digital para as Empresas de hoje”.

E o gerar valor, valor deixou 
de ser apenas financeiro, o valor social 
representa uma parte importante nesse 
cenário.

Para que uma organização 
queira levar seu negócio para o mundo 
digital, primeiro ele precisa entender os 
desafios que sua empresa necessita 
superar, se as pessoas que a compõem 
estão preparadas para essa mudança de 
paradigma, L. Rogers (2017)

Rogers, (2017) menciona o 
seguinte:

“Empresas constituídas antes 
do surgimento da internet 
enfrentam um grande desafio: 
muitas das regras e pressupostos 
fundamentais que governavam 
e orientavam a atuação e o 
progresso dos negócios na era 
pré-digital não mais se aplicam. 
A boa notícia é que a mudança é 
possível. As empresas pré-digitais 
não são dinossauros condenados 
à extinção. A ruptura não é 
inevitável. As empresas podem 
transformar-se e florescer na era 
digital”.
À próxima geração de 
profissionais de marketing e 
economistas comportamentais, 
que irá aprimorar as contribuições 
econômicas, sociais e ambientais 
que o marketing promove para 
o bem-estar das pessoas e do 

planeta Kotler 2017.

A conectividade em que vivem 
as pessoas no mundo atualmente, trouxe 
mudanças relevantes na vida de todas 
as empresas, o consumidor conectado 
mudou o jeito de as empresas venderem, 
o marketing virou personagem central.

Os profissionais de marketing 
passaram a ser personagens principais 
nessa história, aumentando a 
produtividade entendendo os caminhos 
do consumidor.

O mercado consumidor está 
aberto para todos, P. Kotler (2017, p. 
24/25), cita que:

“A globalização cria um campo de 
jogo nivelado. A competitividade 
das empresas não será mais 
determinada por seu tamanho, seu 
país de origem ou sua vantagem 
passada. Empresas menores, 
mais jovens e localmente 
estabelecidas terão chance de 
competir com empresas maiores, 
mais antigas e globais. No fim não 
existirá uma empresa que domine 
totalmente as demais. Pelo 
contrário, uma empresa pode ser 
mais competitivas e conseguir 
se conectar com comunidade de 
consumidores e parceiros para 
a cocriação, e com concorrentes 
para a coopetição”.

As empresas passaram a se 
preocupar mais com as opiniões de seus 
clientes, a conectividade das pessoas, 
fazem com que os consumidores 
compartilhem as suas avaliações, as 
redes sociais facilitaram essa grande 
mudança.

“De acordo com a Organização 
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para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), as inovações digitais 
podem levar países para 
mais perto da prosperidade 
sustentável. McKinsey lista 
as grande inovações mais 
recentes que tiveram maior 
impacto econômico, o que inclui 
a internet móvel, a automação 
do trabalho do conhecimento, a 
internet das coisas, a tecnologia 
de computação em nuvem, a 
robótica avançada e a impressão 
3D”.P. Kotler ( 2017, p.69).

Pode-se ver que ao longo 
dos anos a conectividade através da 
internet mudou a forma com que o 
mercado consumidor interage com as 
organizações e como adquirem seus 
bens e produtos de consumo.

Para acompanhar essa mudança 
o marketing também teve que fazer sua 
transição do tradicional para o digital, 
hoje as campanhas são direcionadas as 
comunidades são os novos segmentos 
e não mais ao indivíduo, a escolha do 
público a definição de mercado-alvo, 
tudo isso é elaborado com base nas 
comunidades. Kotler 2017.

Entretanto o marketing 
tradicional não deixou de existir na 
verdade eles coexistem. P.Kotler (2017, 
p.80/81)

As métricas de produtividade 
do marketing, como por exemplo o 
coeficiente da Ação de Compra (CAC) 
e o Coeficiente de defesa da Marca 
(CDM), são utilizadas para mensurar a 
saúde financeira, principalmente sobre o 
retorno do investimento em marketing.

O CAC mede quão bem as 
empresas “convertem” a consciência de 

marca em ações de compra. E o CDM 
faz o mesmo em relação à “conversão” 
da consciência de marca em defesa da 
marca Kotler 2014 p. 110.

A internet apresentou uma 
nova possibilidade de comercialização 
um novo canal, a venda através das 
plataformas digitais, nem todos produtos 
se encaixam nesse modelo, porém 
com a evolução tecnologias cada vez 
mais produtos entrarão nesse mercado 
Torres, 2009.

O e-commerce é a uma quebra 
de paradigma, o evento da covid-19 fez 
com que muitas empresas tivessem que 
se inserir nesse mercado sobre pena de 
encerrar suas atividades.

“O comércio eletrônico deve ser 
entendido como o novo paradigma 
a ser quebrado na maioria 
das empresas. É comum ver 
empresas que poderiam estar se 
beneficiando consideravelmente 
do e-commerce não investirem na 
área por não acharem que seus 
produtos ou negócios podem ser 
vendidos on-line. Elas só mudam 
esse pensamento quando surge 
um concorrente forte on-line 
mostrando que sim, era possível”. 
Torres (2009, p. 53)

Antes algumas empresas 
haviam quebrado esse paradigma, um 
caso que exemplifica bem é o da Gol, que 
revolucionou o mercado de passagem 
aérea com seu bilhete on-line. Torres 
(2009, p. 53)

Como todo negócio o sucesso 
do seu e-commerce depende de um bom 
planejamento de marketing e estudo do 
seu mercado.
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3. Procedimentos Metodológicos

Em relação à metodologia, este 
estudo se caracteriza como pesquisa 
descritiva, qualitativa e exploratória. 
Inicialmente bibliográfica, através de 
levantamento de estudos para discussões 
conceituais sobre o e-commerce, os 
novos modelos de negócios, cultura 
organizacional e informacional e 
desenvolvimento regional.

E posteriormente, para conhecer 
a realidade do tema na região de Franca, 
será realizada uma pesquisa de campo 
nas principais entidades representativas 
do setor calçadista de Franca, tais 
como Sindicato da Indústria de Franca 
– Sindifran, Associação Comercial e 
Associação do Comércio e Indústria 
de Franca, e ainda na Secretaria de 
Desenvolvimento, do governo municipal 
de Franca. Ainda será também incluída 
na pesquisa de campo um marketplace 
localizado no município, que se desponta 
como alavanca nas oportunidades para 
a inicialização das pequenas e médias 
empresas no e-commerce.

O processo de coleta de dados 
se dará através de entrevista, terá como 
instrumento de abordagem, roteiros 
semiestruturados, elaborados com 
base nas discussões conceituais do 
referencial teórico.

Os procedimentos 
metodológicos adotados fundamentam-
se a partir de pesquisa descritiva e 
bibliográfica acerca dos conceitos de 
e-commerce, cultura informacional, 
transformação e marketing, realizados 
através de artigos científicos obtidos 

através dos repositórios: Scielo, 
Periódicos Capes, Uni-Facef.

Os procedimentos de coleta 
de dados serão realizados através 
da aplicação de questionários 
semiestruturados, e entrevistas junto 
aos responsáveis técnicos das entidades 
e da secretaria de desenvolvimento da 
cidade de Franca.

Os estudos de casos serão 
realizados junto a duas empresas da 
cidade de Franca, sendo uma que obteve 
sucesso na operação de e-commerce e 
outra que enfrentou dificuldades e não 
obteve sucesso na sua transformação.

4. Resultados Parcial/Final

Os resultados esperados 
com o presente estudo permitirão 
que as pequenas e médias empresas 
possam analisar quais aspectos da 
sua estrutura necessitam ser ajustados 
ou implementados, além de avaliar os 
aspectos relevantes no que tange a 
cultura organizacional e informacional da 
sua organização.

Ademais os dados obtidos 
através da pesquisa poderão se 
transformar em uma ferramenta de 
apoio as médias e pequenas empresas 
da cidade de Franca, que desejam 
fazer a sua transformação digital ou a 
abertura de um novo negócio com foco 
exclusivo na atuação digital, seja através 
de plataforma própria ou de terceiros 
(marketplace)

Várias empresas poderão 
através desse estudo conhecer alguns 
conceitos importantes para a gestão 
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do seu negócio, analisando aspectos 
de cultura organizacional, cultura 
informacional, transformação digital e 
e-commerce.

Além de demonstrar através dos 
casos objeto de estudo as dificuldades 
enfrentadas na transformação digital, e 
os aspectos positivos gerados por ela. 

5. Considerações Parcial/Final

A cidade de Franca passa 
por um momento de transformação 
de sua matriz econômica, segundo 
estudo apresentando pela Associação 
Comercial e Industrial de Franca em sua 
revista do mês de julho de 2021 (p.39) 
as atividades de comércio superaram as 
de fabricação de calçados de couro e de 
acabamento de couro individualmente, 
as indústrias de calçados estão entrando 
na esteira da transformação digital, hoje 
Franca é um polo tecnológicos, assim 
essa transformação é questão de tempo.

Para isso a indústria precisa sair 
do analógico para o digital e isso passa 
necessariamente pela mudança de sua 
cultura organizacional e informacional, 
hoje o consumidor está a um click.

A transformação digital das 
empresas francanas, devem contar 
com o apoio do governo Municipal, nos 
próximos meses será lançado o polo de 
tecnologia de Franca segundo o prefeito 
municipal.

Esse polo que hoje existe através 
das muitas empresas de tecnologia 
instaladas no município, plataformas de 
comércio virtual, empresas de prestação 
de serviços de tecnologia, sem contar a 

grande participação do grupo Magalu na 
fomentação desse novo mercado.

Através das primeiras análises 
sobre o mercado digital, podemos 
constatar que possuímos um dos maiores 
polos de e-commerce do Estado de São 
Paulo. Muitas empresas estão migrando 
suas operações para o comércio on 
line, seja através das redes sociais, 
quanto pelos grandes marketplaces e 
plataformas próprias. 

A prefeitura municipal emitiu um 
chamamento público nº 06/2021, cuja 
finalidade s contratação de empresas 
para o ensino e operacionalização 
dos canais de vendas digitais, para 
orientar empreendedores os benefícios 
de se vender através de sites próprios 
e também pelos marketplaces, além 
de ensinar como elaborar um plano de 
marketing, tal ação demonstra como a 
atividade de comercio eletrônico está em 
crescimento.
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Resumo
O presente  trabalho pretende analisar a 
percepção do profissional de saúde frente a 
presença do estudante de medicina na Atenção 
Primária em Saúde através de entrevistas com 
esses profissionais.
Palavras-Chave: educação médica, 
atenção primária, profissionais de saúde.

determinação social da saúde; modelo 
hospitalocêntrico, individualista e uma 
valorização da superespecialização 
médica. A fragmentação do conhecimento 
predispõe à mesma ocorrência também 
na prática, o que cria obstáculos para a 
construção de uma assistência médica 
integral (ALMEIDA-FILHO, 2010, 
p.2235).

No Brasil, o Modelo Flexner 
repercurtiu tardiamente com a 
implantação dos primeiros hospitais-
escola nas décadas de 1930 e 1940, 
porém se mantém viva até nos dias 
atuais (ALMEIDA-FILHO, 2010, p.2237) 

Durante a segunda metade do 
século XX, ocorreu uma segunda geração 
de reformas da educação em saúde, que 
introduziu importantes inovações tanto 
nas  nações industrializadas quanto 
naquelas em desenvolvimento, nessas, 

Abstract
The present work intends to analyze the 
perception of the health professional 
regarding the presence of the medical 
student in Primary Health Care through
 interviews with these professionals.
Keywords: medical education, primary care, 
healthy professionals

1. Introdução

A formação dos profissionais 
de saúde, em especial do estudante de 
Medicina, devido a influências históricas 
do processo de aprendizagem, está 
pautada no modelo biomédico, 
fragmentado e especializado. A 
educação médica brasileira foi baseada 
por anos, quase que na totalidade, 
pelo Relatório Flexner (Flexner Report, 
1910), de Abraham Flexner. O autor é 
considerado o grande responsável pela 
mais importante reforma das escolas 
médicas de todos os tempos nos Estados 
Unidos da América (EUA), com profundas 
implicações para a formação médica e a 
prática da medicina em nível mundial. No 
modelo “flexneriano”, o ensino apresenta 
uma perspectiva exclusivamente 
biologicista de doença, com negação da 
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mais uma vez com atraso. Essas 
reformas, marcam o incentivo à utilização 
de novas metodologias de ensino, em 
que novos conceitos são aplicados:

1. Currículo integrador de 
disciplinas baseado na 
solução de problemas, 
“utilizando a melhor evidência 
disponível na tomada de 
decisão sobre o cuidado 
a pacientes, acrescida da 
experiência do médico e das 
preferências do paciente” 
– Medicina Baseada em 
Evidências (MBE);

2. Valorização da pesquisa 
aplicada (se comparada à 
pesquisa básica);

3. Ensino centrado no aluno 
e baseado em pequenos 
grupos;

4. Aplicação da Problem-Based       
Learning (PBL), entre outras 
metodologias ativas de 
aprendizagem;

5. Exposição precoce dos 
estudantes aos pacientes 
e expansão do campo de 
prática do hospital para os 
serviços de base comunitária. 
(DEPALLENS, 2020, p7).

Durante à década de 1980, 
no Brasil, emergiu o programa de 
Integração Docente Assistencial (IDA), 
um modelo de ensino-assistência, 
com foco na reformulação do sistema 
de saúde. O projeto apresentava três 
fases, sendo que na última foi planejada 
uma ação de intervenção participativa, 
tendo como objetivos a construção 
das transformações necessárias à 
boa qualidade do ensino médico 
que convergiria na formação de um 
médico sensível às demandas sociais 
contemporâneas. A finalização desta 

etapa não foi totalmente concluída, 
porém serviu como base para elaboração 
das Diretrizes Curriculares dos Cursos 
de Graduação em Medicina. (ELLERY, 
2013, p.191)

Em 2001 foram aprovadas 
pelo Ministério da Educação as novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
para os cursos de medicina com a 
intenção de promover uma formação 
médica mais geral, crítica e humana com 
foco na saúde integral da população 
(BRASIL, 2001).

Em 2014, as novas DCN vieram 
complementar às anteriores, com um 
modelo de ensino-aprendizagem para 
curso de graduação em Medicina com 
ênfase na formação do graduando de 
medicina em três áreas: Atenção à 
Saúde, Gestão em Saúde e Educação 
em Saúde. Sendo assim, o discente 
deverá ser inserido na atenção básica 
desde o início do curso, por meio da 
integração, ensino-serviço. As DCN 
2014 propõem o aumento da carga 
horária dos estágios em  Atenção 
Primária à Saúde (APS) e postula que 
os conteúdos essenciais do curso de 
graduação em Medicina dialoguem com 
as principais necessidades de saúde 
identificadas na população, viabilizando-
se uma inserção precoce dos estudantes 
em atividades práticas, bem como a 
utilização de diferentes cenários de 
ensino-aprendizagem. A APS constitui 
um contexto de ensino-aprendizagem 
privilegiado para a compreensão das 
necessidades de saúde da população 
e para o aluno vivenciar um conjunto de 
ações vinculadas ao cuidado. Assim, há 
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a necessidade de deslocar o enfoque 
hospitalar para fortalecer as estratrégias 
de ensino e aprendizagem no contexto 
da APS e valorizar a promoção à saúde, 
a prevenção de doenças, o trabalho 
interdisciplinar com noções de gestão 
em saúde, o trabalho em equipe, a 
coordenação do cuidado e a articulação 
das redes de atenção no Sistema Único 
de Saúde (SUS) (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido, algumas    
contribuições da APS para a formação 
médica seriam, principalmente: lidar 
com diferentes contextos e ciclos de 
vida da população assistida, suas 
complexidades clínica, social e cultural; 
ser um cenário de práticas em que ocorre 
a integração de diferentes campos do 
conhecimento e favorece a prática clínica 
integrada e interdisciplinar; possibilitar 
a compreensão da rede intersetorial 
de atenção à saúde; contribuir para o 
desenvolvimento da competência cultural 
e da comunicação em saúde; e lidar com 
problemas complexos de forma contínua 
e longitudinal.

O emprego desse novo projeto 
pedagógico com metodologias ativas, 
centradas no estudante e baseadas nas 
necessidades de saúde da população 
culminou com a necessidade  de inserção 
do estudante na APS  precocemente, de 
modo que a inserção destes estudantes 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
nas Equipes de Saúde da Família (ESF) 
deve-se acontecer desde o início do 
curso e por maior período (CALDEIRA, 
LEITE, RODRIGUES-NETO, 2011, 
p.478).

Os profissionais que compõem 

as ESF como aqueles que são parte 
das UBS recebem os estudantes de 
Medicina e assumem junto aos discentes, 
atividades que são rotina no cotidiano das 
unidades, no território e nos domicílios 
da população adscrita. A construção de 
um cenário de ensino-aprendizagem 
adequados depende intrinsecamente 
da relação profissional-estudante e das 
articulações que se estabelecem entre 
as instituições de ensino superior, os 
profissionais de saúde, os gestores e a 
população assistida (SILVA et al, 2020, 
p.3).

Torna-se fundamental, para o 
fortalecimento dessas interrelações, 
a investigação das percepções dos 
profissionais de saúde sobre a presença 
do estudante de Medicina na visão 
destes mesmos profissionais.

Pressupõe-se que a inserção de 
estudantes do curso médico nas UBS e 
nas ESF possam melhorar a qualidade 
da assistência à saúde das pessoas 
do território onde estão inseridas, 
principalmente com a atuação conjunta 
e integrada de profissionais de saúde 
e estudantes na equipe. Desenvolver e 
qualificar habilidades e atitudes médicas 
generalistas, através do aluno inserido 
na APS, contribui positivamente com a 
educação permanente dos profissionais 
e melhora a qualidade da assistência à 
saúde da população do território. 

Porém até o momento é escassa 
a literatura que se preocupou em analisar 
a relação existente entre os profissionais 
de saúde e os estudantes. 

Ao estreitar as intenções para 
a cidade de Franca, ainda não se 
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encontra nenhuma investigação quanto 
essa relação, haja visto que os cursos 
de Medicina se instalaram na cidade 
há menos de 10 anos, e a inserção do 
estudante de Medicina é uma situação 
relativamente recente. 

Assim, o objetivo geral do 
projeto é analisar a percepção dos 
profissionais de saúde quanto à presença 
dos acadêmicos de medicina durante 
o processo de trabalho e os efeitos 
no desenvolvimento regional, tendo 
em vista a assistência prestada nos 
serviços de APS na cidade de Franca-
SP; Além de verificar qual é o impacto 
da presença discente no cotidiano das 
unidades. Busca-se compreender as 
vantagens e desvantagens da presença 
dos estudantes no cenário da APS com 
ênfase nos atores envolvidos. Deseja-se 
verificar também as implicações para o 
serviço de saúde, para a população e 
finalmente para a formação médica.

2. Referencial Teórico

2.1 Perfil dos profissionais de saúde que 
atuam na APS

As características pessoais, 
humanas e formação dos profissionais 
que atuam na área da saúde são 
importantes de se considerar, para se 
obter uma informação mais ampla e 
melhor sobre a saúde da comunidade. 
A APS requer profissionais de saúde 
com saberes ampliados, que possuem 
habilidades e competências técnicas. 
Profissionais que buscam conhecimento, 
aprimoramento e entendam que a  

população está em constante evolução e 
que as tecnologias para os cuidados são 
aprimoradas para serem utilizadas no 
cuidado à saúde (BATISTA & SIMÕES, 
2011, p.895)

Os profissionais devem 
ser capazes de planejar, organizar, 
desenvolver e   avaliar ações que 
respondam às necessidades da 
comunidade, na articula-ção com 
os diversos setores envolvidos na 
promoção da saúde. Ressalta-se a 
importância do trabalho em equipe 
e seu incentivo ao aprimoramento 
individual em habilidades múltiplas, a 
visão interdisciplinar e interdependente 
das tarefas. Conseguinte, o estudante 
inserido nessa realidade também estará 
em cooperação no desenvolvimento do 
potencial criativo e de agregação dos 
valores existentes e reconhecidos na 
APS (NEUMANN, 2012). 

2.2 Infraestrutura dos serviços de 
Atenção Primária à Saúde versus a 
inserção dos estudantes de medicina.

Os novos modelos de educação 
médica assim como a inserção precoce 
do estudante de medicina no SUS 
estabelecem a APS como estratégia de 
organização e integração do sistema de 
saúde e a porta de entrada preferencial 
do sistema. Entretanto, esses locais 
exigem infraestrutura diferenciados e 
ainda escassos. Um sistema de saúde 
com base na APS funcionando sem 
os recursos físicos apropriados pode 
frustrar às expectativas da população, 
que deseja atendimento em local 
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adequado (MARQUES, 2019)
Sabe-se que a estrutura física 

das unidades básicas de saúde é 
limitada, com salas geralmente em 
número insuficiente para os profissionais 
que já atuantes nos locais. O profissional 
médico em formação necessita de um 
local adequado aos seus atendimentos, 
que comumente apresentam duração 
maior que a dos profissionais já formados 

A precariedade de infraestrutura, 
pode tornar o espaço desorganizado e 
impróprio para atendimentos eficazes 
(MOTTA & SIQUEIRA-BATISTA, 2015). É 
preciso ainda destacar a importância de 
prover espaço físico não apenas para a 
assistência aos pacientes, mas também 
para realizar discussões de casos e dar 
feedbacks aos estudantes com maior 
privacidade (SILVA et al, 2020)

2.3 Processo de trabalho dos serviços da 
APS versus a inserção dos estudantes 
de medicina

O processo de trabalho em 
saúde é entendido como um conjunto 
de ações coordenadas, desenvolvidas 
pelos trabalhadores, onde indivíduos, 
famílias e grupos sociais compõem 
o objeto de trabalho, e os saberes e 
métodos representam os instrumentos 
que originam a atenção em saúde (PAIM, 
2008).

A assistência em saúde prestada 
pela APS se compõem, em sua maioria, 
de serviços previamente agendados 
e agendas médicas fixas. A presença 
do estudante na UBS, com tempo de 
consulta limitados e pré-fixados para 

os atendimentos, pode interferir nos 
serviços prestados. Acredita-se que 
ocorra uma diminuição dos números de 
atendimentos prestados pelas diferentes 
partes da APS (CALDEIRA, LEITE, 
RODRIGUES-NETO, 2011).

Em relação a discussão dos 
casos e das condutas com os alunos, bem 
como a explanação de eventuais dúvidas, 
pode-se inferir que o ensino no cenário 
ambulatorial diminui a produtividade 
do preceptor. Ocorre um aumento 
do trabalho dos profissionais tanto 
quantitativo quanto qualitativamente, 
uma vez que a supervisão ou orientação 
dos estudantes demanda maior atenção. 
O tempo escasso e as demandas 
conflitantes que podem advir dos alunos 
e dos pacientes podem constituir desafios 
para o processo ensino aprendizagem 
na APS (SILVA et al, 2020).

2.4 Resultados dos serviços da APS 
versus a presença dos estudantes de 
medicina. 

A presença do estudante de 
Medicina na equipe de saúde contribua 
para a melhoria da qualidade do serviço, 
uma vez que incentiva os profissionais 
à exercer uma prática reflexiva, além 
de estimula-los a pensar sobre seu 
raciocínio e suas decisões, fugindo de 
um estado de automatismo da prática. 
Tende a motivar o profissional de saúde 
a executar melhor suas atividades e 
suscita dúvidas (PARMA, OLIVEIRA & 
ALMEIDA, 2019).

O modelo de atenção e de 
ensino mais voltados para educação 
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continuada também privilegiaria a 
discussão dos casos com a equipe 
multiprofissional, alcançando maior 
abrangência e justificando condutas, 
de modo a diminuir erros e melhorar os 
cuidados prestados (SILVA et al, 2020).

Em especial na cidade de 
Franca, em que as unidades foram 
concebidas em um momento anterior 
ao inicio dos cursos de Medicina e 
do estudante, as mesmas não foram 
previamente preparadas para a presença 
de mais profissionais.

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de um estudo 
descritivo com abordagem qualitativa. 
Considerando o problema de pesquisa e 
o cenário que será observado, há uma 
realidade que não pode ser quantificada, 
isto é, um vínculo indissociável entre o 
mundo objetivo e a subjetividade que 
não pode ser traduzida ou resumida 
em números. Trabalha um universo de 
significados, aspirações, sentimentos, 
crenças e valores. O ambiente da APS 
será a fonte direta para coleta de dados e 
o pesquisador será o instrumento-chave 
e reprodutor das informações, sendo o 
processo e seu significado são os focos 
principais da abordagem. 

A pesquisa pretende apurar a 
percepção que os profissionais de saúde 
têm acerca da presença dos estudantes de 
medicina na APS, assim, os participantes 
da pesquisa serão os profissionais de 
saúde da equipe mínima que atuam na 
APS: médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e agentes comunitários de 

saúde de quatro Unidades Básicas de 
Saúde do município de  Franca-SP. São 
profissionais que recebem os estudantes 
de medicina nas atividades diárias e 
contribuem, em algum grau, para a sua 
formação. Os sujeitos da pesquisa serão 
escolhidos àqueles considerados como 
informantes capazes de expressar bem 
suas opiniões. Profissionais que atuam 
na APS  por um período mínimo de 
tempo (carga horária e tempo de serviço) 
para que realmente tenham estabelecido 
vínculos com os estudantes. 

Para serem incluídos na 
pesquisa, os profissionais devem ter 
mais de seis meses de trabalho no 
local, uma vez que acredita-se ser um 
tempo adequado para que o profissional 
tenha conhecimento e interação com 
estudantes de medicina no serviço.

Para coleta de dados, pretende-
se usar uma entrevista individual semi-
estruturada, elaborada a partir de um 
roteiro de questões abertas. Tendo 
em vista que novos pensamentos e 
necessidades poderão ser tratadas ao 
longo da entrevista, há a possibilidade 
da inclusão de perguntas adicionais, a 
fim de que a entrevista seja flexível e 
consiga atender ao objetivo e responder 
ao problema de pesquisa. Esse tipo 
de entrevista pode fazer emergir 
informações de forma mais livre e as 
respostas não  estão condicionadas a 
uma padronização de alternativas. A 
elaboração de roteiro de questões com 
perguntas centrais ao tema e novas 
questões incluídas no decorrer da 
entrevista e conforme o interesse do 
entrevistado, pode agregar valor aos 
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resultados da pesquisa. 
As entrevistas obtidas por 

questionários semi-estruturados 
resultam em narrativas que contêm a 
interpretação da realidade da pessoa 
entrevistada. Começar com a versão da 
realidade enunciada pelos sujeitos da 
pesquisa não significa que esses dados 
serão tomados como a própria realidade. 
Uma entrevista, assim como qualquer 
enunciação, é sempre direcionada a 
alguém. Diferente de um texto escrito, 
a entrevista é articulada no momento de 
sua enunciação e, sendo um discurso no 
qual duas pessoas se comunicam, deve 
ser considerada momento interativo. 
O sujeito entrevistado fala com outro, 
sendo o interlocutor forte determinante 
do discurso que se origina, devendo, 
pois, ser considerado quando da análise 
da narrativa (PONDE, MENDONÇA & 
CARDOSO, 2009). 

Assim, o método proposto 
será a análise em dois níveis para as 
entrevistas semi-estruturadas. Comum 
em estudos qualitativos, baseia-se 
na constatação de que categorias 
diferentes de informações podem ser 
identificadas numa leitura atenta desse 
tipo de entrevista. A primeira categoria de 
informações corresponde às respostas 
diretas que os informantes fornecem às 
questões que lhes são formuladas pelo 
entrevistador/pesquisador, estando, 
portanto, diretamente relacionadas com o 
tema da entrevista/pesquisa. A segunda 
se refere às digressões do informante 
em torno das questões formuladas 
pelo entrevistador/pesquisador, ou 
seja, respostas que fogem ao tema 

pesquisado. O entrevistador/pesquisador 
escolhe o tópico a ser abordado, elabora 
os quesitos e guia a entrevista com 
novas questões. Os informantes não 
são marionetes nesse processo; eles 
também orientam a entrevista com suas 
respostas (PONDE, MENDONÇA & 
CARDOSO, 2009, p.134).

No processo de análise das 
narrativas produzidas por entrevistas 
semi-estruturadas, deve-se levar em 
conta que a entrevista é instrumento de 
investigação científica, sendo útil analisar 
separadamente a parte mais fortemente 
relacionada com as questões formuladas 
(entrevista semi-estruturada) e aquela 
em que os entrevistados/sujeitos da 
pesquisa escapam das perguntas 
formuladas, priorizando assuntos de sua 
preferência. Isso posto, propõe-se que 
as entrevistas sejam analisadas em dois 
níveis

A presente pesquisa possui 
autorização da Secretaria Municipal 
de Saúde e foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Municipal de Franca pelo 
n° CAAE: 51449021.7.0000.5384. 

4. Resultados Parciais

A presente pesquisa está em 
fase de organização da coleta de dados. 
Espera-se ansiosamente essa etapa, 
pois a partir dos dados coletados, as 
hipóteses vão se consolidando ou sendo 
refutadas, e novas podem aflorar.
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5. Considerações Parcial/Final

Espera-se criar subsídios para 
esclarecer e preparar a comunidade 
local para receber os alunos, uma 
vez que se trata de uma formação 
impor¬tante para a continuidade de uma 
boa assistência médica no município. As 
instituições de ensino podem contribuir 
divul¬gando e instruindo a comunidade 
sobre a importância de ter os futuros 
profissionais integrados à realidade 
de saúde du¬rante seu processo de 
formação. 

A articulação em instituição de 
ensino e serviços da APS pode causar 
impacto no desenvolvimento regional, 
uma vez que se presume melhora 
nos indicadores de saúde. Entende-
se atualmente saúde como estratégia 
para desenvolvimento econômico, 
catalisadora de mudanças estruturais na 
sociedade, economia e política. Assim, 
aprofundar o entendimento sobre a 
maneira como os indicadores sociais, 
em especial o da saúde, pode contribuir 
de forma decisiva para o planejamento 
do desenvolvimento social.
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Resumo
As clínicas populares representam uma alterna-
tiva mais ágil ao Sistema Público de Saúde 
(SUS) e mais barata que os planos de saúde 
privados. O objetivo deste estudo, portanto, é 
a elaboração de uma prospecção de cenários 
futuros, para este segmento de atendimento 
médico, para os próximos 5 anos.
Palavras-Chave: Clínicas populares, SUS, 
Prospecção de cená-rios.

inúmeros pontos fortes e positivos nesses 
30 anos desde a regulamentação do 
SUS, a implementação de suas Diretrizes 
Nacionais encontra certas peculiaridades 
em cada município brasileiro, uma 
vez que ele utiliza forças conjuntas da 
federação, do estado e também do 
município. Portanto se faz necessária 
a criação de novos arranjos normativos 
que respaldem o desenvolvimento 
do SUS e a profissionalização da 
gestão regionalizada, definindo 
responsabilidades e limites para cada 
ente federativo de forma clara. 

As políticas econômicas, 
que são responsáveis por definir a 
agenda de atividades e medidas que 
sustentarão o bem-estar nacional, ainda 
são centralizadoras, como demonstrado 

Abstract
Popular clinics can present a faster alternative 
to the Public Health System (SUS) and cheaper 
than private health insurance. The purpose 
of this study, therefore, is the elaboration of a 
prospection of future scenarios, for the medical 
care market, for the next 5 years
Keywords: Popular clinics, SUS, Prospective 
scenario 

1. Introdução

O Sistema Único de Saúde 
(SUS) foi implementado no Brasil, em 
1990, como uma forma de universalizar 
a saúde pública para os brasileiros, e seu 
modelo é referência mundial, pela sua 
amplitude nacional, longitude assistencial 
e integralidade do cuidado. Isso significa 
que a saúde pública está disponível 
em todos os estados brasileiros e nos 
mais diversos municípios. Além disso, 
a atenção básica à saúde acompanha 
o paciente desde sua entrada em uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) até 
sua internação e procedimento cirúrgico, 
caso esses se façam necessários, ou 
seja, é um sistema linear e completo. 

Entretanto, apesar de possuir 
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na pesquisa realizada por Moreira et al. 
(2017) com os secretários municipais 
de saúde. O estudo mostra, ainda, que 
a maioria deles não tinha conhecimento 
das diretrizes nacionais, o que dificulta 
a realização de um planejamento a nível 
estadual ou municipal, que depende 
da mais ampla interação entre as três 
esferas federativas.

Outro ponto relevante, na 
pesquisa realizada com os Secretários 
Municipais de Saúde, é que 54,9% deles 
acreditam que há obstáculos para a 
Implementação de algumas medidas 
do SUS devido à falta de recursos 
financeiros da União, do Estado, ou 
dos Municípios. Isso exalta a falta de 
articulação do federalismo brasileiro 
em produzir efeitos cooperativos no 
sistema de saúde, uma vez que essa 
insegurança referente ao financiamento 
dos projetos e a falta de clareza quanto 
às diretrizes econômicas do Governo 
Federal, distanciam os agentes 
regionalizados de agirem de forma 
integrada às perspectivas nacionais 
ou estaduais, gerando um vácuo nas 
ações que poderiam impulsionar o pleno 
desenvolvimento da Saúde Pública 
Universal (MOREIRA et al., 2017). 

Um ponto de grande debate 
nos artigos pesquisados é a questão do 
setor privado e de sua participação na 
área da saúde. Alguns autores são bem 
críticos quanto à perda da equidade, que 
é direito constitucional de todo brasileiro, 
mas devemos levar em consideração 
que algumas limitações do SUS não 
serão solucionadas de imediato, e talvez 
levem ainda muitos anos para alcançar 

seu patamar ideal. 
Possuir alternativas, como 

planos de saúde privados, ou mesmo 
a introdução de clínicas populares, 
que oferecem o acesso a consultas 
particulares a valores acessíveis à 
população, são uma forma de desafogar 
o sistema público de saúde e oferecer 
agilidade a uma parcela da população 
que talvez não pudesse aguardar pelo 
atendimento do SUS. É obvio que a 
assistência básica em saúde é um 
direito que deveria ser estendido a toda 
a população, o foco, no entanto, não é 
entrar no debate moral, mas apenas 
apresentar alternativas que viabilizem 
parte da solução do problema, uma 
vez que é amplamente reconhecida a 
construção constante do modelo do SUS. 
Solucionar o problema de uma parcela 
da população já é um ganho maior do 
que não solucionar questão nenhuma 
por enfrentar dilemas éticos de salvar o 
todo ou não salvar ninguém.

Dessa forma, o objetivo geral 
deste trabalho será realizar uma 
prospecção de cenários para clínicas 
populares, no município de Franca, 
estado de São Paulo, no período de 
2022 a 2026.  Os objetivos específicos 
passam pela identificação de possíveis 
medidas que possam ser tomadas com 
antecedência, para a melhoria da atenção 
básica à saúde por estas clínicas, ou 
a estruturação do setor para lidar com 
esses possíveis cenários futuros.

A metodologia a ser utilizada 
engloba a realização de entrevistas com 
diferentes especialistas da área, com 
a utilização do método Delphi, para a 



272

SILVEIRA, R. M.; NETO, A. J. M. Prospecção de cenários para clinicas populares na cidade de 
Franca/SP. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 270-277p.; 
344p.

criação de três possíveis cenários futuros 
(mais provável, pessimista e otimista).

2. Referencial Teórico

Na pesquisa de Carvalho et al. 
(2017, p. 1160) os gestores entrevistados 
destacam que “as debilidades 
municipais e/ou estaduais, no que 
tange às ferramentas e instrumentos de 
planejamento, bem como a indefinição 
do papel do estado em muitas ocasiões, 
traduzem-se em dificuldades vinculadas 
à determinação por parte da União, 
por exemplo, de onde os recursos 
devem ser aplicados e gerenciados 
em âmbito regional, prejudicando o 
planejamento regional integrado e de 
base ascendente”. Isso evidencia que 
mesmo que a descentralização esteja 
na pauta dos princípios básicos do SUS, 
ainda encontram muitas dificuldades 
em implementá-las. A própria troca de 
cadeiras nas esferas federais, estaduais e 
municipais dificultam esse planejamento 
para o longo prazo, o que denota um 
problema político para viabilizar o SUS, 
pois não pode ser resolvido apenas na 
esfera técnica. 

O Centro Brasileiro de Estudos 
de Saúde (CEBES) considera que uma 
parcela da responsabilidade decai sobre 
os atores sociais, devido a mediocridade 
do debate sobre as políticas de saúde 
na atualidade, trata-se de uma questão 
politizada e que demanda movimentos 
e pressões constantes para surtirem 
alguns efeitos (SANTOS e TEIXEIRA, 
2017). Paim et al. (2011) citam também 
a baixa integração da atenção básica 

com os outros níveis assistenciais, 
responsabilizando a baixa integração 
entre os prestadores de serviços 
municipais e estaduais, sendo estes 
últimos os detentores de serviços de 
maiores complexidades. 

Levando em consideração a 
crescente importância e relevância dos 
secretários municipais para o cenário 
de discussões das políticas públicas 
nacionais, o CEBES julga como 
imprescindível a qualificação no nível 
municipal para que eles possam melhor 
se articular em um nível interfederativo, 
evitando sempre que a saúde seja 
utilizada como moeda de negociação 
através desses cargos (SANTOS e 
TEIXEIRA, 2017). Na mesma linha, 
Carvalho et al. (2017), afirmam que as 
questões políticas/partidárias interferem 
diretamente nas relações federativas, 
com impactos negativos no setor da 
saúde.

Além disso, desde a promulgação 
da Lei Orgânica da saúde, a questão 
do financiamento foi deixada para ser 
detalhada posteriormente, justamente 
por esbarrar em questões polêmicas e 
conflituosas com os ideais reformistas. 
Graças à descentralização do SUS, seu 
financiamento é repartido entre a União, 
os estados e os municípios (MATTOS, 
2009).

De acordo com Dowbar (2009, 
p. 208) “até 1990, os recursos de origem 
federal representavam 77,7% do total do 
gasto público com saúde, [...] ao longo 
da década: 60,7% em 1994; 53,7% em 
1996 e 58,3% em 2000”. Esses números 
demostram que a União tem reduzido 



273

SILVEIRA, R. M.; NETO, A. J. M. Prospecção de cenários para clinicas populares na cidade de 
Franca/SP. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 270-277p.; 
344p.

seus gastos com saúde, como forma de 
repassar parte dessa responsabilidade 
aos estados e aos municípios.

De acordo com dados fornecidos 
pelo Secretário da Saúde de Franca, em 
2019, o percentual da receita de cada ente 
federativo gastos em saúde na cidade 
de Franca foi 13,13% vindos da União, 
17,17% vindos do Estado e 22% vindos 
do município (Imagem 1). Entretanto 
esse financiamento não é suficiente 
para sustentar toda a complexidade do 
SUS, demandando também fontes de 
financiamento privado.

Esse é um dos motivos de 
desagrado de muitos reformistas com o 
texto da Carta Magna, que define o SUS 
como o conjunto de ações e serviços 
públicos da saúde, mas que também 
abre espaço para que alguns serviços 
privados possam vir dele participar em 
caráter complementar. Isso não só deixa 
de constituir o SUS como o único sistema 
de saúde, mas também apresenta 
uma opção de saúde suplementar que 
irá competir com ele. Eles partem do 
pressuposto de que ambos os sistemas 
competirão pelos profissionais da 
saúde, e tendo um deles financiamento 
predominantemente privado terá, 
invariavelmente, qualidade das práticas 
bem superior ao apresentado no SUS. 

Esse pensamento questiona todo o 
princípio de equidade no atendimento à 
saúde (MATTOS, 2009).

Parte do que financia o setor 
privado no Brasil é o SUS, e a outra são 
os planos de saúde. Paim et al. (2011, 
p. 17) mostram que no início da década 
de 70 houveram massivos incentivos 
públicos na construção ou reforma de 
hospitais privados, além disso, “Os 
subsídios diretos a empresas privadas 
para a oferta de assistência médica a 
seus empregados foram substituídos por 
descontos no imposto de renda, o que 
levou à expansão da oferta por cuidados 
médicos e à proliferação de planos de 
saúde privados”.  Essa demanda por 
seguros de saúde vem, em grande parte, 
dos trabalhadores de empresas públicas 
e privadas que oferecem tais benefícios 
aos seus colaboradores. 

Em 2008, 26% da população 
brasileira possuía um seguro de 
saúde, e, em 2009, esse setor gerou 
rendimentos de 63 bilhões de reais. Uma 
dificuldade apresentada ao SUS é essa 
concorrência desleal, pois devido a esse 
elevado financiamento do setor privado a 
prestação de serviços de especialidade, 
que já possui baixa oferta, acaba sendo 
priorizada para a prestação de serviços 
ao ente privado, gerando filas enormes e 
uma grande espera para o atendimento 
do SUS (PAIM et. al, 2011).

Paim et al. (2011, p 21) mostram 
que “o gasto por desembolso direto como 
proporção da despesa total varia pouco 
entre a parcela mais pobre (5,83%) 
e a mais rica (8,31%) da população”. 
Ressaltam, no entanto, que enquanto 
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a população mais pobre gasta com 
medicamentos, a população mais rica 
investe em planos ou seguros de saúde. 

Entretanto o SUS possui políticas 
específicas para procedimentos de 
alto custo (cirurgia cardíaca, oncologia, 
hemodiálise e transplante de órgãos) 
para garantir de fato o acesso universal 
à saúde. Essas políticas são realizadas 
através de parcerias com prestadores 
privados ou hospitais públicos de ensino, 
a preços de mercado. Portanto, mesmo 
que ainda exista discrepância no acesso 
à atenção básica e secundária de saúde, 
de acordo com o nível socioeconômico do 
indivíduo, aquela parcela da população 
que classifica seu estado de saúde como 
ruim ou grave, ainda consegue receber o 
tratamento buscado, independentemente 
de sua classe socioeconômica. Isso 
evidencia que o SUS é de fato acessível 
a todos, mas seu processo pode ser 
moroso, e aqueles que possuem acesso 
a um plano de saúde saem na frente 
(PAIM et al., 2011).

O setor privado permaneceu 
centrado na atenção hospitalar, sendo 
responsável, em 2002, por 63% dos 
leitos oferecidos no SUS. Isso evidencia 
a importância que o agente privado 
possui dentro do SUS (DOWBAR, 2009).

Abordando a prospecção de 
cenários, os primeiros estudos sobre 
cenários surgiram na Força Aérea 
Norte-americana, após a segunda 
Guerra Mundial, como um método de 
planejamento voltado para a área militar, 
desenvolvido em grande parte pela 
Rand Corporation. Na década de 70 
essa técnica foi amplamente estudada 

pela Royal Dutch/Shell, um grupo 
internacional de petróleo, na tentativa de 
se antecipar às grandes oscilações no 
mercado do petróleo (MACHADO NETO 
e DORO, 2012). 

Peter Drucker (1970) cita esses 
fatores de ruptura que ocorrem em todas 
as áreas, sejam devidos ao surgimento 
de novas tecnologias, mudanças na 
economia mundial, alterações na vida 
política, social ou econômica. Mintzberg 
(2004) afirma que essas rupturas raras 
vezes são repentinas, afirmação que 
pode ser, eventualmente, desmentida 
pela realidade, como no caso recente de 
uma ruptura enorme em nossas vidas, 
e ocorrida na área da saúde, que foi a 
pandemia do novo Coronavírus, 

Podemos destacar, então, que o 
objetivo da análise de cenários é melhorar 
o processo decisório, a partir da análise 
de possíveis ambientes futuros, levando 
sempre em consideração, no mínimo 
três cenários (Otimista, Pessimista e 
Realista).

Então não se trata de uma 
ferramenta de previsão do futuro, mas 
de construirmos cenários criativos e 
possíveis para nos anteciparmos a eles. 
Porque por mais que a bibliografia cite 
eventos de baixíssima possibilidade de 
ocorrer, como os “Cisnes Negros” (TALEB, 
2008), seus efeitos devastadores para 
um setor podem ser enormes, o que leva 
à necessidade de antecipar estratégias 
para melhor lidar com as incertezas.
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3. Procedimentos Metodológicos

Foram escolhidas três clínicas 
populares na cidade de Franca, 
Benevida, Saúde Social e Amor Saúde 
Franca, para a realização da prospecção 
de cenários, em uma amostragem de 30 
profissionais envolvidos nessas clínicas, 
sejam eles médicos, atendentes, 
administrativo e gestores do negócio, 
pessoas que possuem conhecimento 
técnico da rotina de trabalho.

As entrevistas com estes 
especialistas serão efetuadas com a 
utilização do Método Delphi, para o 
levantamento dos eventos que poderão 
vir a impactar o setor no período de 
tempo considerado. 

Após a definição dos vinte 
eventos mais relevantes, os especialistas 
serão novamente consultados, para 
a definição da probabilidade de cada 
evento vir a ocorrer e em que grau serão 
favoráveis ou desfavoráveis para o setor.

O cruzamento destas 
informações (probabilidade x 
favorabilidade) permitirá a elaboração 
dos três cenários que se pretende 
construir: o Cenário Otimista (com os 
eventos mais favoráveis); o Cenário 
Pessimista (agregando os eventos 
menos favoráveis ou desfavoráveis) e o 
Cenário Realista (com os eventos com 
maior probabilidade de virem a ocorrer – 
otimistas e pessimistas). 

E por fim, a validação desses 
cenários. É feito um detalhamento 
dos cenários, com a descrição de sua 
evolução e a explicitação das relações 
e sequencias de causa e efeito entre 

as variáveis consideradas, além de 
uma análise da consistência interna, 
da plausibilidade de cada cenário, e da 
relevância das variáveis desses cenários 
para as decisões a serem tomadas. Essa 
validação é feita através da discussão e 
revisão entre os especialistas envolvidos, 
de forma a encontrar uma resposta mais 
consistente, mas não um consenso.

Na sequência serão 
identificadas, através da Matriz de 
Motricidade e Dependência, as “forças 
motrizes do sistema”, ou seja, aqueles 
eventos que apresentem elevada 
motricidade e baixa dependência. 

Os eventos assim definidos, 
deverão ser acompanhados de forma 
mais atenta, em razão da sua elevada 
motricidade, ou seja a sua capacidade 
de impactar a ocorrência dos demais 
eventos.

4. Resultados Parcial/Final

Inicialmente o foco deste trabalho 
foi levantar o referencial bibliográfico da 
área da saúde de forma a entender e 
construir a problemática do estudo. Em 
seguida, a revisão da literatura referente 
à prospecção de cenários para poder 
aplicar essa técnica de cenário dentro 
das clínicas mencionadas.

O próximo passo será apresentar 
brevemente à metodologia de pesquisa 
aos entrevistados para que eles possam 
elencar os possíveis acontecimentos que 
iremos analisar, então a pesquisa será 
iniciada da forma como foi explicada no 
tópico anterior.
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5. Considerações Parcial/Final

A expectativa é que ao final 
desse projeto, teremos mais clareza 
quanto às possibilidades que abrangem 
as clínicas populares na cidade de 
Franca. Por mais que a prospecção 
de cenários não nos dê a garantia dos 
acontecimentos futuros, muito menos 
tente prever os acontecimentos para 
os próximos cinco anos, teremos ao 
menos algumas perspectivas dessas 
possibilidades, a conotação negativa 
ou positiva desses possíveis eventos, 
e um panorama antecipado de como 
poderemos lidar com cada um desses 
cenários.

Levando em consideração 
que estamos analisando um setor que 
possui impacto direto na área da saúde 
da cidade, buscar entender como essas 
movimentações podem se dar ao longo 
desses 5 anos nos permite atuar em 
cima do desenvolvimento regional para 
um tema de extrema relevância para a 
cidade.
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Resumo
O presente estudo visa discutir a função social 
da empresa, que assegura a existência de 
empregos, produtos e serviços, bem como 
para o desenvolvimento regional da região em 
que está inserida. Ligada, ainda a recuperação 
judicial.
Palavras-Chave: Função social da 
empresa, recuperação judicial, cultura 
informacional e desenvolvimento regional.

toda uma região, ao produzir efeitos 
que modificam as condições sociais, 
seja por meio de criação de vagas de 
emprego, seja pela oferta de bens e 
serviços e, portanto, contribuindo para o 
desenvolvimento regional.

Assim, a Lei 11.101/2005, 
com sua recente alteração em 2020, 
Lei 14.112, estabeleceu o instituto da 
recuperação judicial e extrajudicial, 
apresentando uma alternativa à 
quebra ou falência, justamente visando 
preservar a empresa que apresenta sua 
função social ativa para a região em que 
está estabelecida.        

No entanto, a cultura empresarial 
brasileira, em sua maioria, não absorveu, 
ainda, os recursos trazidos pela Lei 
sob testilha, confundindo um processo 

Abstract
The present aims to discuss the company's 
social function, which ensures the existence of 
jobs, products and services, as well as for the 
regional development of the region in which it 
operates. Linked, still the judicial reorganization.
Keywords: Social function of the company, 
judicial recovery, informational culture and 
regional development.

1. Introdução

Com a edição da Lei 11.101/2005, 
assegura-se a proteção para a empresa 
em razão da sua função social, por 
meio da Recuperação Judicial, também 
conhecida pela sigla RJ. Registre-se que 
a mudança legal se deve aos efeitos 
da função social da empresa perante a 
sociedade em que está inserida. 

A função social da empresa 
é percebida quando, por meio de sua 
atividade empresarial, gera efeitos que 
asseguram a existência de empregos, 
produtos e ou serviços que representam 
verdadeiro diferencial para a população 
da região em que está inserida.

Nesse passo, nota-se que a 
atividade empresarial pode alavancar 
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de recuperação com a inexistência de 
pagamento, ou falência e, em razão 
disso afastam uma boa possibilidade 
de recuperação econômica, quando em 
crise, e até mesmo de conquista de seu 
sucesso empresarial, por meio de uma 
reestruturação adequada.

Vale notar que a recuperação 
judicial deve ser utilizada, apenas quando 
necessária para o soerguimento da 
empresa, em decorrência dos benefícios 
que apresenta, bem como dos requisitos 
para sua interposição. 

Nesse aspecto, a dificuldade a 
ser combatida diz respeito ao fato de que 
embora as empresas estejam vivenciando 
grave momento de crise, como o oriundo 
da pandemia denominada Covid 19, 
verifica-se imperar o desconhecimento 
acerca da recuperação judicial, o que na 
prática impossibilita sua utilização. 

Dessa maneira, mesmo 
em caso de ser o momento de usar 
referido instrumento, nota-se existir o 
despreparo para sua aplicação em caso 
de necessidade. 

Logo, resta evidente a 
necessidade de capacitação dos 
empresários não apenas acerca dos 
benefícios trazidos pela RJ, mas, ainda, 
concernente aos requisitos existentes 
para a interposição e concessão da RJ. 

Nesse ponto, a cultura 
informacional demonstra-se como fator 
imprescindível para que a empresa, seus 
fundadores e colaboradores possam 
estabelecer o planejamento empresarial 
adequado, conjuntamente com o bom 
assessoramento por profissionais 
devidamente capacitados. 

Diante do exposto, resta 
evidente a necessidade de constante 
qualificação dos profissionais que atuam 
em favor da empresa, alavancando, com 
isso, além do sucesso empresarial, o 
desenvolvimento da região em que está 
inserida a empresa. 

Assim, salta aos olhos que o 
problema central da pesquisa em tela 
pode ser descrito por meio da seguinte 
questão: A recuperação judicial pode 
se apresentar como um instrumento de 
reorganização empresarial e fomento da 
função social da empresa com foco no 
desenvolvimento social e econômico da 
região? 

Como hipóteses, pode-se 
pensar que a questão se demonstra 
necessária, uma vez que a recuperação 
judicial exige forma específica para o 
uso, esclarece-se por exemplo que há a 
imposição de seguir certos protocolos e 
requisitos legais para o deferimento da 
recuperação judicial. 

Ademais, é notório que a 
pandemia denominada Covid 19 
desencadeou uma crise econômica 
e social que impõe modificações e 
adaptações nas relações humanas, 
correspondendo à origem de novas formas 
de concorrência e, consequentemente, 
novas configurações para se alcançar e 
manter o sucesso empresarial. 

Da mesma maneira, as 
empresas, situadas na cidade de 
Franca/SP, estão sendo expostas a 
severas consequências trazidas pela 
crise pandêmica existente e, portanto, 
precisam estruturar-se com o escopo 
de ser possível a adequação de cada 
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empresa a nova realidade econômica e 
social.

No mesmo passo, para debater 
a indagação levantada, tem-se como 
objetivo geral discutir as inter-relações 
entre os requisitos necessários para 
a RJ, o planejamento empresarial e a 
cultura informacional sob a perspectiva 
da função social da empresa, de forma 
a desencadear o desenvolvimento 
regional. 

1.1 Dos Requisitos para a concessão da 
RJ

Como visto nas linhas transatas, 
a recuperação judicial tem como escopo 
propiciar o soerguimento econômico 
da empresa em crise, em atenção à 
manutenção da função social, enquanto 
geradora de bens, serviços e empregos 
para o local em que se encontra situada.

Trata-se, portanto, de um 
mecanismo utilizado pelas empresas 
em dificuldade visando evitar a 
descontinuidade de sua atividade, tendo 
em vista que os benefícios assegurados, 
como o prazo mínimo de cento e oitenta 
dias sem demandas expropriatórias. 
Saliente-se que pela doutrina 
especializada esse prazo é denominado 
de stay period, expressão inglesa que 
significa período de permanência em 
tradução livre, sendo que referido prazo 
proporciona um processo de mediação 
e negociação com os credores e 
fornecedores, sob a fiscalização de um 
processo judicial.

Diante das considerações 
trazidas, impende considerar que para 

a realização do pedido de recuperação 
judicial, bem como sua concessão pelo 
Juízo competente, se faz necessário o 
cumprimento de determinados requisitos. 

Nesse passo, cabe compor 
os referidos requisitos com os 
esclarecimentos prestados pelo autor 
Fabio Ulhoa Coelho, conforme segue: 

a. Podem requerer a RJ as 
sociedades empresárias e 
os empresários individuais, 
que correspondem às 
empresas que podem 
sofrer a decretação de 
falência. Ressalte-se que a 
propositura da recuperação 
judicial, durante o prazo 
para oferecimento da defesa 
(contestação), é uma das 
formas legais de oferecer 
defesa pelo devedor.

b. Todavia, não pode ter havido 
a decretação da quebra, 
ou seja, a empresa não 
pode ter sido sentenciada a 
instauração do processo de 
falência. Há a necessidade 
da empresa estar em crise, 
pode ser pedida a RJ no 
período de defesa da ação 
de falência, mas não após a 
sentença que decreta o início 
do concurso de credores.

c. Outro requisito é o de que 
a empresa tenha um tempo 
mínimo de 2 (dois) anos 
de exercício de atividade 
econômica. 

d. A empresa que solicita a 
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recuperação judicial não 
pode dela ter feito uso no 
prazo de 5 (cinco) anos. 
Nota-se que caso tenha 
sido concedido a RJ no 
quinquênio anterior, existe 
a sugestão de que há falta 
de competência para a 
exploração da atividade 
econômica. 

e. O sócio controlador e 
nenhum dos administradores 
pode ter sido condenado em 
razão de crime falimentar 
(Coelho, 2021, p. 166).

Ademais, existem ainda os 
requisitos para a propositura da ação, 
que são determinados consoante o 
artigo 51 da lei 11.101/2005, a seguir 
elencados.

“Art. 51. A petição inicial de 
recuperação judicial será instruída 
com:
I – a exposição das causas 
concretas da situação patrimonial 
do devedor e das razões da crise 
econômico-financeira;
II – as demonstrações contábeis 
relativas aos 3 (três) últimos 
exercícios sociais e as levantadas 
especialmente para instruir o 
pedido, confeccionadas com 
estrita observância da legislação 
societária aplicável e compostas 
obrigatoriamente de:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração de resultados 
acumulados;
c) demonstração do resultado 
desde o último exercício social;
d) relatório gerencial de fluxo de 
caixa e de sua projeção;
e) descrição das sociedades de 
grupo societário, de fato ou de 

direito;
III - a relação nominal completa 
dos credores, sujeitos ou não à 
recuperação judicial, inclusive 
aqueles por obrigação de fazer 
ou de dar, com a indicação do 
endereço físico e eletrônico de 
cada um, a natureza, conforme 
estabelecido nos arts. 83 e 84 
desta Lei, e o valor atualizado 
do crédito, com a discriminação 
de sua origem, e o regime dos 
vencimentos;
IV – a relação integral dos 
empregados, em que constem 
as respectivas funções, 
salários, indenizações e outras 
parcelas a que têm direito, 
com o correspondente mês de 
competência, e a discriminação 
dos valores pendentes de 
pagamento;
V – certidão de regularidade 
do devedor no Registro Público 
de Empresas, o ato constitutivo 
atualizado e as atas de nomeação 
dos atuais administradores;
VI – a relação dos bens particulares 
dos sócios controladores e dos 
administradores do devedor;
VII – os extratos atualizados 
das contas bancárias do 
devedor e de suas eventuais 
aplicações financeiras de 
qualquer modalidade, inclusive 
em fundos de investimento ou 
em bolsas de valores, emitidos 
pelas respectivas instituições 
financeiras;
VIII – certidões dos cartórios de 
protestos situados na comarca do 
domicílio ou sede do devedor e 
naquelas onde possui filial;
X - a relação, subscrita pelo 
devedor, de todas as ações 
judiciais e procedimentos 
arbitrais em que este figure como 
parte, inclusive as de natureza 
trabalhista, com a estimativa dos 
respectivos valores demandados;
X - o relatório detalhado do 
passivo fiscal; e    
XI - a relação de bens e direitos 
integrantes do ativo não 
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circulante, incluídos aqueles não 
sujeitos à recuperação judicial, 
acompanhada dos negócios 
jurídicos celebrados com os 
credores de que trata o § 3º do 
art. 49 desta Lei.”

O pedido de recuperação judicial 
é realizado por meio de advogados, 
perante o juízo competente da comarca 
em que a sede da empresa se encontra 
situada, sendo distribuído por meio de 
uma petição inicial, que deve conter entre 
outras coisas, os motivos que levaram a 
empresa à crise, bem como deve estar 
instruída dos documentos descritos na 
lei.

Assim, salta aos olhos a 
complexidade de requisitos existentes 
para a confecção do pedido da 
recuperação judicial. 

1.2 Do planejamento para a recuperação 
judicial

Com o escopo de obter bons 
resultados com o ingresso do pedido 
de recuperação judicial, verifica-
se extremamente necessário o 
conhecimento do empresário acerca 
do instituto, para que possa atuar em 
conjunto ao profissional especializado, 
buscando o efetivo cumprimento dos 
princípios da lei 11.101/05.

Ademais, não se pode olvidar 
que para o bom andamento do processo 
de recuperação, é deveras importante 
a forma como foi realizado o Plano 
de Recuperação Judicial, que deve 
apresentar características adequadas ao 
soerguimento da empresa em tela.

Dessa forma, sem o 

planejamento empresarial adequado, ou 
seja, sem o devido conhecimento sobre 
suas finanças e um bom planejamento 
empresarial, a empresa dispõe de 
menores recursos aptos a contribuir para 
o sucesso da recuperação judicial.

Nesse sentido, acerca dos 
meios de recuperação de empresa, cabe 
notar que a Lei 11.101 de 2005, artigo 
50, contempla uma lista exemplificativa 
dos meios de recuperação da atividade 
econômica. Dessa lista constam 
instrumentos financeiros, administrativos 
e jurídicos, como por exemplo: Dilação 
do prazo ou revisão das condições 
de pagamento, alteração de controle 
societário, transferência ou arrendamento 
de propriedade (COELHO, 2021, p.191).

Cabe considerar, ainda, que 
o incentivo ao exercício de atividade 
empresarial realizada por meio de 
planejamento eficaz, que atenda aos 
requisitos de uma efetiva função social, 
traz o desenvolvimento à região em que 
está inserida a empresa. 

Logo, por essa razão, o fomento 
à capacitação dos profissionais que 
cercam e assessoram a produção da 
atividade empresarial é medida a ser 
promovida por quem almeja o melhor 
para sua região.

O sucesso empresarial, por 
conseguinte, desencadeia ativos, 
gerando bens, serviços e empregos, o 
que oportuniza o desenvolvimento da 
região em que a empresa se encontra 
instalada. 

Por outra banda, verifica-se que 
o desenvolvimento regional causado 
pela atividade empresarial, bem como 
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o olhar sobre a importância da função 
social justifica e até mesmo ocasiona o 
movimento para preservar a empresa, 
cuja função social ressoa positivamente 
na sociedade. 

Nota-se, portanto, o envolvimento 
conjunto de fatores como a capacitação 
dos profissionais, a cultura informacional 
e o planejamento estratégico como 
elementos aptos a preparar empresas 
e, assim, garantir e assegurar o uso, 
caso seja necessário, de ferramentas 
contábeis e legais existentes para a 
preservação da empresa e a correta 
tomada de decisões, com é o caso da 
RJ. 

Cabe considerar, ainda, que 
o incentivo ao exercício de atividade 
empresarial realizada por meio de 
planejamento eficaz, que atenda aos 
requisitos de uma efetiva função social, 
traz o desenvolvimento à região em que 
está inserida a empresa. 

Logo, por essa razão, o fomento 
à capacitação dos profissionais que 
cercam e assessoram a produção da 
atividade empresarial é medida a ser 
promovida por quem almeja o melhor 
para sua região.

Ademais, cabe salientar que, 
de acordo com Michel Foucault (2004), 
o poder está intrinsicamente relacionado 
ao saber e, portanto, segundo o filósofo, 
o discurso que ordena a sociedade 
consubstancia sempre o discurso 
daquele que detém o saber. A partir das 
premissas apresentadas por Foucault, 
percebe-se como configura deveras 
importante o envolvimento de cada um 
com a ferramenta do conhecimento, o 

qual proporciona meios para a adaptação 
do sujeito ao saber.

2. Referencial Teórico

Com o objetivo de elaborar 
o presente estudo, foram utilizados 
doutrinas e textos publicados nas 
plataformas, capes, google acadêmico e 
scielo. 

No que concerne ao direito 
comercial, bem como acerca da 
recuperação judicial, busca-se seguir os 
entendimentos perpassados pelas obras 
de Fabio Ulhoa Correia.

Dessa forma, nota-se existente 
durante o desenvolvimento do direito, a 
preocupação com o problema existente 
em decorrência dos devedores que não 
arcam com os pagamentos devidos aos 
credores.

Todavia, com as mudanças 
que assolaram a sociedade, passou-se 
a buscar principalmente o pagamento 
da dívida e não a punição dos 
devedores. 

Coelho informa que a questão 
da recuperação da empresa em crise 
tem recebido respostas diferentes dos 
direitos que dela se ocuparam (COELHO, 
2021, p.158).

Ainda, esclarece o autor, 
por exemplo, que na França, desde 
meados dos anos 1980, procura-se 
criar mecanismos que previnam a crise, 
estabelecendo a lei um procedimento 
de alerta, por meio do qual certas 
pessoas como contadores e comitês de 
empregados, ao antever os problemas, 
adotem providências para evitar o 
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agravamento da crise (COELHO, 2021, 
p.158).  

Dessa maneira, para o 
entendimento dos meandros, requisitos 
e benefícios disponibilizados pela 
recuperação judicial adota-se como 
referencial o citado autor.

Ademais, para se considerar o 
trabalho desenvolvido na empresa em 
recuperação, bem como nas demais 
empresas explora-se o planejamento 
empresarial e a cultura informacional.

Nesse sentido, conforme 
ensina Woida e Gazzola(2019), a 
Cultura informacional tem como fulcro 
as pessoas, a tecnologia da informação 
e comunicação TIC e a informação. 
Assim, com o escopo de garantir o 
entendimento e disseminação entre 
todos os colaboradores da ideia e alcance 
da nova lei que instituiu a recuperação 
judicial, bem como do planejamento 
estratégico traçado pelo empresário, 
resta evidente a condição de zelar pela 
cultura informacional existente.

Por outra banda, mister lembrar 
de Elie Ghanem (2007), que apresenta 
o entendimento de que política pública 
consubstancia a composição que articula 
um conjunto de diretrizes, um quadro 
técnico e administrativo de recursos 
orçamentários demandados pelos meios 
materiais e humanos necessários à sua 
realização. 

Logo, para a concretização 
e alcance dos objetivos elencados 
nas linhas transatas, evidente se faz 
uma política pública articulada acerca 
dos recursos humanos e materiais 
necessários. 

Assim, além dos retrocitados, 
cumpre destacar autores como Edgar 
H. Schein (2020), Silvio Crepaldi (2017). 
Amartya Sen (2010), Arnaldo Rosa de 
Andrade (2016), Leonardo Barbosa de 
Moraes e Ricardo Rodrigues Barbosa 
(2015), Antonio José Texeira leite (2021), 
Ricardo Negrão (2011), Amador Paes de 
Almeida (2010), dentre outros.  

3. Procedimentos Metodológicos

Para alcançar os objetivos 
explicitados, a presente pesquisa 
possui quanto aos seus objetivos fins 
exploratórios e descritivos, adotando o 
procedimento de pesquisa bibliográfico, 
documental, de levantamento, e 
survey, com abordagem quantitativa, 
com o escopo de colaborar para o 
desenvolvimento regional da cidade de 
Franca/SP, no que concerne à busca de 
mecanismos que auxiliem na capacitação 
de profissionais e empresários.

Dessa maneira, serão realizados 
levantamentos bibliográficos sobre 
estudos já realizados sobre o tema, 
que foram utilizados como mecanismos 
norteadores do trabalho. 

Ato contínuo, para apuração 
da realidade e atualidade do tema na 
sociedade, serão realizadas pesquisas 
documentais, em fontes como o 
Conselho Nacional de Justiça, Tribunal 
de Justiça do Estado de SP, Serasa e a 
ABJ Associação Brasileira de Jurismetria. 

Por fim, será realizada uma 
coleta de dados pelo método Survey, 
junto às pequenas e médias empresas, do 
ramo de indústria de calçados da região 
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de Franca/SP, subdividindo-as em dois 
grupos os que estão em Recuperação 
Judicial e os que não estão.

4. Resultados Parcial/Final

As informações teóricas 
levantadas até o momento denotam 
que o problema principal da 
estratégia empresarial concerne ao 
desenvolvimento da fórmula de como a 
empresa vai competir (ANDRADE, 2016, 
P.8). 

Assim, considerando a 
necessidade de planejamento estratégico 
para a elaboração da fórmula própria, 
partindo do conhecimento dos processos 
internos, bem como da capacitação dos 
empresários e demais profissionais que 
o assessoram.

Almeja-se, como resultado do 
presente estudo, incentivar a discussão 
e, com isso, aumentar o conhecimento 
acerca dos benefícios e requisitos 
necessários para o ingresso com a 
Recuperação judicial. 

Da mesma forma, busca-se 
discutir e incentivar o papel das políticas 
públicas no incremento do conhecimento 
acerca da função social da empresa, seu 
impacto perante a sociedade, além dos 
benefícios e requisitos da recuperação 
judicial.

Com isso, espera-se 
que a empresa que se encontrar 
momentaneamente em situação de crise, 
necessitando do uso de instrumento 
como a recuperação judicial para se 
soerguer e novamente obter lucro e 
sucesso empresarial, tenha condições 

para optar pelo uso da recuperação 
judicial.

5. Considerações Parcial/Final

Vale lembrar que quando em 
situação crítica e duvidosa, em geral 
opta-se por fazer uma única aposta, 
quando, na realidade, há várias e 
múltiplas opções disponíveis nem 
sempre aparentes para se encontrar 
o melhor caminho. (CHIAVENATO E 
SAPIRO, 2020, p.02).

Pode-se afirmar que essa 
noção de apenas se vislumbrar uma 
única saída, é bastante característica 
no mundo atual, do que se infere a 
necessidade de continua capacitação de 
empresários e profissionais a respeito 
das possibilidades existentes para 
se resolver questões pendentes e de 
soerguimento empresarial.

Nesse sentido, denota-se o 
conhecimento acerca da recuperação 
judicial, benefícios, requisitos e 
importância da função social da empresa 
para a região em que a empresa está 
situada.

Insta salientar que a função 
social da empresa é revelada com o 
exercício de uma atividade lucrativa, 
haja vista que ao perseguir o lucro, a 
empresa produz ou coloca ao alcance 
das pessoas a maior parte dos bens 
e serviços consumidos (SCALZILLI, 
SPINELLI e TELLECHEA, 2018, p.299). 

Ademais, o que se visa é 
facilitar a tomada de decisões por parte 
das empresas, por meio do devido 
conhecimento acerca dos instrumentos 
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e meios disponíveis.
Ressalte-se que as 

organizações de sucesso são aquelas 
capazes de se adaptar e ajustar rápida 
e adequadamente ao contínuo processo 
de mudanças e transformações no 
mundo ao seu redor e oferecer ao seu 
redor e oferecer a inovação necessária à 
melhoria do padrão de vida da sociedade 
(CHIAVENATO; SAPIRO, 2020).

Dessa maneira, almeja-se que a 
empresa tenha condições de perceber a 
melhor solução para cada situação.
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Resumo
Este projeto visa avaliar a influência da 
pandemia COVID-19 na cobertura da 
vacinação infantil em crianças aos 4 anos de 
idade no munícipio de Franca e o impacto 
dessa cobertura vacinal no desenvolvimento 
regional.
Palavras-Chave: Imunização; Cobertura 
vacinal infantil; COVID-19; Desenvolvimento 
regional.

no trabalho em decorrências de doenças 
ocorridas nos filhos. (GATTI; OLIVEIRA, 
2005).

O Programa Nacional de 
Imunização (PNI) do Brasil é um programa 
com grande eficiência e obteve ao longo 
dos anos, desde a sua criação, o controle 
de várias doenças imunopreveníveis e 
até a eliminação de algumas doenças 
como a Poliomielite. (BRASIL, 2003). 
A queda na cobertura vacinal é um 
fenômeno que vem ocorrendo no Brasil 
há alguns anos, o que leva ao risco do 
retorno de doenças já controladas, isso 
é combatido pelo PNI com estratégias 
rápidas promovendo campanhas de 
multivacinação, além dos trabalhos na 
rede de atenção primária de saúde para 
não ocorrer as perdas de oportunidades 

Abstract
This project aims to evaluate the influence 
of the COVID-19 pandemic on the coverage 
of childhood vaccination in children aged 4 
years in the municipality of Franca and the 
impact of this vaccination coverage on regional 
development.
Keywords: Immunization; Children's 
vaccination coverage; COVID-19; Regional 
development.

1. Introdução

A vacinação é uma ação em 
saúde com grande efetividade na 
prevenção de várias doenças letais 
ou causadoras de sequelas graves. A 
população pediátrica é   mais susceptível 
a estas doenças, o que reflete diretamente 
nas taxas de mortalidade infantil. A 
cobertura vacinal adequada é um bom 
indicador de saúde e se relaciona ao 
desenvolvimento regional, pois com a 
redução de doenças imunopreveníveis 
na faixa etária pediátrica há uma menor 
sobrecarga aos serviços de saúde, 
maior rendimento escolar, redução nas 
abstenções escolares decorrentes de 
tais patologias e consequentemente 
menor número de abstenções dos pais 
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vacinais (SATO, 2018).
Desde março de 2020, foi 

decretada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a pandemia COVID-19, que 
culminou com uma mudança nos hábitos 
de vida no mundo devido à necessidade 
de distanciamento e isolamento social. 
Os serviços de saúde sofreram várias 
modificações, dentre elas a redução 
nas consultas médicas eletivas e a 
procura pela vacinação infantil de rotina. 
A OMS já emitiu documentos de alerta 
sobre a redução da imunização infantil 
de rotina em todo o mundo decorrente 
da pandemia e o risco de epidemias 
de doenças que exigem altas taxas de 
coberturas vacinais para se manterem 
controladas (NELSON, 2020).

No Brasil ainda existem poucos 
trabalhos demonstrando o reflexo da 
pandemia COVID-19 na cobertura 
vacinal infantil.

Baseado no exposto acima 
acerca da importância do tema se 
originou o problema dessa pesquisa: 
Quais os efeitos da pandemia COVID-19 
na cobertura vacinal das doses 
aplicadas aos 4 anos de idade e suas 
consequências no desenvolvimento 
regional no município de Franca?

O objetivo deste estudo é 
discutir o impacto no desenvolvimento 
regional relacionada à cobertura vacinal, 
durante a pandemia COVID-19, em 
crianças nascidas em 2016 residentes 
no munícipio de Franca-SP.

Para atingir o objetivo geral, 
foram elencados os seguintes objetivos 
específicos: a) Descrever o perfil 
sociodemográfico das famílias e das 

crianças nascidas em 2016 residentes 
no município de Franca – SP; b) 
Verificar a situação vacinal, em relação 
às doses de reforço das vacinas feitas 
aos 4 anos conforme calendário do PNI; 
c) Identificar as falhas vacinais como 
atrasos e ausência e identificar variáveis 
associados às falhas vacinais nessa 
faixa etária.

2. Referencial Teórico

2.1 Vacinação 

As primeiras doses de vacinas 
no Brasil foram aplicadas em 1804, mas 
as primeiras campanhas de vacinação 
ocorreram no século seguinte lideradas 
pelo sanitarista Oswaldo Cruz, no intuito 
de controle e erradicação da Varíola. 
Desde então foram eliminadas doenças 
como a Febre Amarela urbana (1942), 
a Varíola (1973) e a Poliomielite (1989). 
E ocorreram o controle de várias outras 
doenças imunopreveníveis (BRASIL, 
2003).

O PNI foi criado em 1973 
devido ao sucesso da certificação de 
erradicação da Varíola, que ocorreu 
neste mesmo ano, o que fortaleceu 
vertentes dentro do Ministério da Saúde 
na defesa de maiores recursos para 
a prevenção de doenças infecciosas 
controladas com a imunização. Por anos 
existiram divergências no governo entre 
as estratégias a serem utilizadas, como 
as vacinações de rotina e as campanhas 
de vacinação. Em dezembro de 1979 
houve uma epidemia de Poliomielite 
no sul do Brasil e a partir daí foi feita 
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a proposta de criar um dia nacional de 
vacinação. O primeiro dia nacional de 
vacinação, 17 de outubro, ocorreu em 
junho de 1980, com o fortalecimento 
do valor das campanhas de vacinação 
desde então (TEMPORÃO, 2003).

Segundo Weckx, Kfouri e Neto 
(2007, p 81): “Ao lado do fornecimento 
de água potável, a vacinação representa 
a intervenção em saúde pública que 
apresentou os mais notáveis resultados, 
especialmente considerando a relação 
custo-benefício”.  E desde a sua criação, 
o PNI se transformou em referência 
mundial em imunização, devido a sua 
capacidade de manter controlada e até 
eliminar doenças imunopreveníveis, 
em um país com grandes proporções 
geográficas e muito populoso como o 
Brasil. Além de ser um programa que 
atende à toda a população brasileira, 
sem distinções (BRASIL, 2003).

Com a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) em 1990, principalmente 
a partir do fim desta mesma década, 
o PNI também passou a ter uma 
operacionalização mais descentralizada 
com a articulação entre as esferas dos 
governos Federal, Estaduais e Municipais. 
É responsabilidade do PNI a elaboração 
do calendário nacional de imunização 
e o fornecimento dos imunobiológicos 
(BRASIL, 2014). Os calendários de 
vacinação sofrem alterações conforme 
é incluído algum novo imunobiológico 
ou quando há modificação do esquema 
de vacina já existente no calendário, 
por isso devem sempre ser consultados 
pelos profissionais da saúde que 
atuam nessa área, como pediatras, 

enfermeiros, equipes de saúde da família 
e outros (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
PEDIATRIA, 2017). 

A Atenção Primária à Saúde 
(APS), principalmente a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), com o 
envolvimento de toda a equipe são 
fundamentais para que não ocorra 
oportunidades vacinais perdidas 
(BRASIL, 2014). O que contribui 
com o sucesso da cobertura vacinal 
e consequente redução na taxa de 
mortalidade infantil (RAMOS, et al, 
2010). A estruturação adequada e o 
bom funcionamento da rede de atenção 
básica de saúde são importantes fatores 
na correta execução das normas do PNI, 
para obtenção boa cobertura vacinal no 
município (MORAES, 2003).

Importante destacar, que a 
imunização da criança é um direito 
assegurado pelo Estatuto da Criança e 
Adolescente em seu Parágrafo Único do 
Artigo 14 (BRASIL, 2005). No entanto, 
vários fatores estão envolvidos nos 
processos de ausência vacinal e atrasos 
nas doses, levando um risco para a 
criança em contrair uma doença que 
poderia ser evitada, além da redução 
na proteção coletiva devido à queda na 
cobertura vacinal. Um fator importante a 
ser considerado é a recusa vacinal por 
parte dos pais, o que exige um trabalho 
de conscientização e educação em 
saúde (FRANÇA, et al. 2009).

 
2.2 Vacinação e desenvolvimento 
regional

A relação entre saúde e 
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desenvolvimento envolve um amplo 
debate acerca do tema. A OMS em seu 
relatório “Macroeconomia e saúde” deixa 
claro a importância de políticas públicas 
com objetivo de redução na pobreza e 
investimento em saúde. Uma população 
saudável e com maior longevidade leva à 
prosperidade econômica ao país (WHO 
2001).

A definição de desenvolvimento 
não se deve restringir apenas ao âmbito 
econômico. Para Gadelha e Costa:

“O desenvolvimento deve 
contemplar, portanto, vertentes 
sociais e ambientais, além 
das econômicas, e, no caso 
brasileiro — país com dimensões 
continentais e marcado por 
iniquidades regionais —, também 
territoriais, de modo a garantir 
a sustentabilidade do exercício 
da potencialidade e bem-estar 
humanos. Já em relação à saúde, 
destaca-se sua importância social 
(com forte impacto sobre as 
condições de vida e bem-estar 
da população) dado que é um 
bem público, um direito social e 
elemento estruturante do Estado 
de Bem-Estar Social brasileiro 
— uma vez que universalização 
desses direitos, marcando a 
desmercantilização do acesso, 
foi determinada na Constituição 
de 1988.” (GADELHA E COSTA 
2013, p. 106)

 
A taxa de mortalidade na infância 

é o número de óbitos em menores de 5 
anos de idade por mil nascidos vivos, 
é um indicador importante que reflete a 
situação de saúde de uma determinada 
população (FRANÇA et al, 2017, p. 47).  
Segundo o texto REDE Interagencial 
de Informação para a Saúde, da 

Organização Pan-Americana de Saúde, 
a interpretação desse indicador:

 
“De modo geral, expressa o 
desenvolvimento socioeconômico 
e a infraestrutura ambiental 
precários, que condicionam a 
desnutrição infantil e as infecções 
a ela associadas. O acesso 
e a qualidade dos recursos 
disponíveis para atenção à saúde 
materno-infantil são também 
determinantes da mortalidade 
nesse grupo etário. É influenciada 
pela composição da mortalidade no 
primeiro ano de vida (mortalidade 
infantil), amplificando o impacto 
das causas pós-neonatais, a 
que estão expostas também as 
crianças entre 1 e 4 anos de idade. 
Porém, taxas reduzidas podem 
estar encobrindo más condições 
de vida em segmentos sociais 
específicos”. (ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 
2008, p. 118)

Os indicadores de mortalidade 
da infância no Brasil vêm decrescendo 
expressivamente nos últimos anos, 
sendo que o país conseguiu cumprir 
em 2012, três anos antes do previsto, o 
quarto objetivo do acordo do Objetivo de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). São 
fatores fundamentais nessa conquista o 
controle de doenças imunopreveníveis, 
devido grande atuação do PNI em todo 
território nacional, além do controle nos 
casos de diarreia e melhora nos índices 
de desnutrição e aleitamento materno 
(BRASIL, 2018).

Atingir e manter altas taxas de 
cobertura vacinal mantém sob controle 
ou até mesmo leva a eliminação de 
doenças na faixa pediátrica, sucesso 
conseguido com uma política pública 
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em saúde que dá independência para 
atuação do PNI, que não sofre grandes 
alterações com as mudanças de governo 
e partidos políticos (BRASIL, 2003). A 
não vacinação leva a descontrole de 
tais doenças, leva a prejuízo individual 
com adoecimento da criança, maior 
sobrecarga dos serviços de saúde, 
ausências escolares pelo adoecimento 
com consequente baixo rendimento 
escolar, além da abstenção dos pais no 
trabalho decorrente da necessidade do 
cuidado ao filho doente. Tem também 
o prejuízo coletivo com o surgimento 
de surtos nas localidades, como em 
creches e escolas e dependendo da 
disseminação ocorrem epidemias na 
cidade. Assim exemplificou Levi:

“como podemos observar no 
recente surto de sarampo (em 
2011), em São Paulo, com 
início em uma escola onde 
muitas crianças não haviam sido 
vacinadas por opção dos pais, 
a decisão de não vacinação de 
alguns pode representar um sério 
risco para a saúde de outros e um 
pesado ônus para nossos serviços 
de saúde, bastando verificar 
quantas doses de vacinas de 
bloqueio tiveram de ser aplicadas 
em consequência desse surto. 
As liberdades individuais devem 
ser comparadas aos benefícios 
públicos, e o bem-estar da 
comunidade deve ser anteposto 
aos desejos individuais” (LEVI, 
2013, p. 57 a 58)

2.3 Vacinação infantil e a COVID 19

Em dezembro de 2019 foram 
identificados casos de pneumonia por um 
novo Coronavírus – SARS-CoV-2- em 

Wuhan na província de Hubei na China. 
Em 11 de março de 2020 foi declarado 
estado de Pandemia devido a Covid 19 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2020).

Em março de 2020 foi decretada, 
pela OMS, a pandemia da Covid 19 
e como medida para contenção da 
disseminação do vírus foram adotadas 
medidas de distanciamento social que 
afetaram toda a rotina de vida, como o 
acesso aos serviços de saúde, inclusive 
atingindo a vacinação infantil de rotina 
(SATO, 2020). 

Após decorrido mais de um ano 
de pandemia, há mobilizações mundiais 
para o retorno de taxas de cobertura 
vacinal como na era pré-Covid, mas 
tudo vem ocorrendo de forma lenta 
(CHANDIR; SIDDIQI, 2021). 

Na Semana Mundial da 
Imunização, a OMS juntamente com 
o Fundo das Nações Unidas para 
Infância (UNICEF) e a Aliança das 
Vacinas (Gavi) requereram um esforço 
global para retorno de atividades de 
rotinas de vacinação infantil, assim 
como as campanhas vacinais, pois 
foi demonstrado que os países vêm 
retornando de forma lenta os serviços 
de imunização, colocando em risco 
milhões de pessoas. Pesquisa feita pela 
OMS, cerca de 37% dos países ainda 
estavam com os serviços de imunização 
de rotina paralisados (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2021).

No Brasil, ainda temos poucos 
trabalhos demonstrando o impacto da 
pandemia na cobertura vacinal infantil. 
Um estudo apresentou esse impacto na 



293

MACHADO, T. F. S.; GAZAFFI, L. M. L. O reflexo da pandemia covid-19 na vacinação infantil 
e suas consequências no desenvolvimento regional. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 288-295p.; 344p.

cobertura do Sarampo, com consequente 
aumento do número de casos da doença 
no país (CARVALHO, et al, 2021).

3. Procedimentos Metodológicos
 
Para início da pesquisa foi 

realizada uma revisão bibliográfica 
exploratória acerca da temática 
“Cobertura vacinal em tempos de 
pandemia COVID 19”.

Trata-se de um estudo descritivo 
do tipo transversal com abordagem 
quantitativa. Será realizado um inquérito 
vacinal com amostra probabilística por 
conglomerados 30 por 7 (HOSHAW-
WOODARD, 2001). A amostra será 
definida de forma aleatória simples. 
Serão sorteadas 30 escolas de Educação 
Infantil, entre públicas e privadas, que 
são de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de 
Franca – SP, serão excluídas as escolas 
que possuem educação infantil, mas são 
responsabilidade da Delegacia Estadual 
de Ensino.  Em cada escola serão 
sorteadas 7 crianças nascidas no ano 
de 2016, constituindo uma amostragem 
com 210 crianças. O cenário da pesquisa 
será o munícipio de Franca-SP. Será feita 
uma entrevista com os pais e aplicado 
um formulário semiestruturado que será 
respondido pelos pais ou responsável 
pela criança e será checado o cartão de 
vacina da criança durante a entrevista. 

Após a coleta de dados a análise 
será realizada por meio de estatística 
descritiva simples em Excel da Microsoft.

A presente pesquisa possui 
a autorização da Secretaria Municipal 

de Saúde e Secretaria Municipal de 
Educação do município de Franca. Além 
de ter sido aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Centro Universitário 
Municipal de Franca (Uni-FACEF) sob 
número CAAE: 48521421.9.0000.5384

 
4. Resultados Parciais

 
Até o presente momento esta 

pesquisa encontra-se na etapa de coleta 
de dados e após essa fase que será 
realizada a análise dos dados obtidos.

5. Considerações Parciais
 
Com base em todo o conteúdo 

exposto sobre a temática, nota-se a 
importância do objeto de estudo dessa 
pesquisa, uma vez que visa contribuir 
com a produção de conhecimento 
cientifico sobre a relação da pandemia 
da Covid 19 com a cobertura vacinal 
infantil.

Diante dos dados encontrados 
será realizado a análise da cobertura das 
doses aplicadas aos 4 anos de idade na 
cidade de Franca no ano de 2020, ano 
de início da pandemia COVID 19, e o seu 
impacto no desenvolvimento regional. 

Os resultados da pesquisa 
estarão disponíveis para utilização por 
órgão público competente para avaliar a 
necessidade de traçar estratégias para 
atingir os índices desejáveis de cobertura 
vacinal, prevenindo a ocorrência de 
surtos de doenças imunopreveníveis no 
munícipio de Franca. 
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Resumo
O ensino atual exige que os estudantes sejam 
formados para uma cidadania global, conforme 
preceitos dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. Nesse sentido, o presente estudo 
tem o objetivo geral de analisar os aspectos 
relacionados ao conceito de Cidadania Global, 
e como a Base Nacional Comum Curricular - 
BNCC e os itinerários formativos do Ensino 
Médio tratam esta questão na formação dos 
jovens, contribuindo para prática docente na 
contemporaneidade.
Palavras-Chave: Educação. Cidadania 
Global. Ensino Médio. BNCC. Itinerários 
Formativos.

Reconhece-se a relevância 
da educação para a compreensão e a 
resolução de questões globais, em suas 
variadas dimensões; além de reconhecer 
o papel primordial da educação, 
que vai além do desenvolvimento 
do conhecimento e de habilidades 
cognitivas, ou seja, ser capaz de construir 
valores, habilidades de cooperação, 
a fim de promover a transformação 
social. Diante de tais questões, faz-se 
necessário um olhar atento à educação 
e ao ensino, no que diz respeito à 
formação do aluno, de forma que atenda 
aos princípios de uma cidadania global, 

Abstract
Current education requires that students be 
trained for a global citizen, in accordance with 
the Sustainable Development Goals precepts. 
In this sense, the present study has the 
general objective of analyzing aspects related 
to the concept of Global Citizen, and how the 
Common National Curriculum Base - BNCC 
and the training itineraries of High School 
address this issue in the training of young 
people, contributing to teaching practice in 
contemporaneity.
Keywords: Education. global Citizen. High 
school. BNCC. Formative itineraries.

1. Introdução

Discussões que envolvem 
educação, formação e desenvolvimento 
são muito discutidas na atualidade, 
principalmente, em razão da globalização. 
Dessa forma, a educação visa preparar 
os indivíduos desde cedo, através 
de propagação de conhecimentos, 
aprimoramento de habilidades, atitudes 
e comportamentos de que necessitam, 
para formar cidadãos informados, 
em um contexto de desenvolvimento 
sustentável, no qual as aprendizagens 
precisam ser múltiplas.
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preparando o indivíduo em um cenário 
de desenvolvimento sustentável. Dessa 
forma, é relevante pensar a formação 
dos alunos no Ensino Médio, haja vista 
que é a última modalidade da educação 
básica, além de refletir sobre as práticas 
pedagógicas trabalhadas nesta etapa.

Ao pensar na formação de jovens, 
para o atual mundo contemporâneo, é 
necessário refletir como formar cidadãos 
globais responsáveis. De acordo com o 
Dicionário do Desenvolvimento (2018), 
adaptado da ONU, a Cidadania Global 
visa propagar o respeito coletivo, e 
sentimento de pertença ao mundo em que 
se vive, com pessoas mais responsáveis 
e ativas para o bem comum, além de 
visar ao empoderamento de cidadãos, 
para assumirem seu papel na sociedade, 
buscando soluções para problemas 
locais e globais, a fim de um mundo mais 
tolerante e seguro. 

Neste contexto, para 
compreender melhor o conceito de 
Cidadania Global, o Dicionário do 
Desenvolvimento (2018) aponta que a 
Cidadania Global pretende empoderar 
os cidadãos, de modo a assumirem um 
papel ativo, refletindo e promovendo 
a resolução dos desafios globais, 
tornando-se colaboradores proativos, 
para um mundo melhor, é também 
estar desperto e mobilizar-se para a 
transformação social, além de constatar 
que as nossas ações têm impactos nas 
gerações futuras.

Vale destacar também a 
finalidade do Ensino Médio, que visa 
ao aprimoramento do estudante como 
pessoa humana, considerando aspectos 

relacionados à sua formação ética e 
ao desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico, 
com o propósito de constituir uma 
sociedade mais justa, democrática, 
inclusiva, sustentável, cidadã e tolerante 
(BNCC, 2019). A Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) trata estas questões, 
além de abordar as competências a 
serem trabalhadas nas diferentes áreas 
do conhecimento, sobre a progressão 
das aprendizagens essenciais do ciclo, 
elenca a relevância das tecnologias 
digitais com os jovens, a questão voltada 
para o projeto de vida e, especialmente 
dos itinerários formativos. Pontos estes, 
que visam a formação integral do aluno. 

Corroborando com o exposto, 
Nussbaum (2009) destaca que há certas 
habilidades fundamentais a serem 
desenvolvidas nos indivíduos, o que nos 
remete a refletir sobre a formação dos 
jovens que estão cursando os últimos anos 
da educação básica. Tais habilidades, 
para a autora, está associada com a 
capacidade de pensar criticamente, a 
capacidade de refletir sobre problemas 
mundiais, assumindo a posição de um 
"cidadão do mundo" e, finalmente, a 
capacidade de imaginar simpaticamente 
a situação de outra pessoa. Trata-se, 
dessa forma, de uma educação para o 
desenvolvimento humano, um conceito 
amplo, que inclui muitos tipos de cultivo 
pertinentes para o autodesenvolvimento 
pessoal do aluno; está relacionado à 
formação de cidadãos do mundo, que 
possam compreender os problemas 
globais, ou seja, uma educação para 
o desenvolvimento humano de uma 
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cidadania global em uma sociedade 
justa, minimamente decente.

Assim, o contexto permite 
construir o seguinte problema de 
pesquisa: quais as competências 
que devem ser desenvolvidas pelos 
professores do Ensino Médio no Brasil, 
face à BNCC e aos itinerários formativos, 
para tratar da cidadania global e atender 
aos ODS?

Para responder ao problema, 
como hipóteses, pode-se inferir que 
práticas docentes, na preparação do 
estudante do Ensino Médio, permitem a 
ele: realizar pesquisas para a solução de 
problemas coletivos; atuar de forma mais 
ativa para enfrentar os problemas do 
planeta; observar e intervir em um mundo 
voltado mais para a sustentabilidade, 
justiça e democracia; auxiliar em 
possibilidades de um engajamento social 
e realização de ações locais e pontuais; 
trabalhar em ações que contribuam para 
o bem-estar coletivo.

O trabalho apresenta o 
seguinte objetivo geral: analisar a Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC, 
especialmente no que tange aos 
itinerários formativos do Ensino Médio, 
a fim de observar como é apresentada 
a cidadania global, de acordo com os 
ODS, para refletir sobre quais práticas 
docentes devem ser constituídas, 
junto aos docentes, para atender às 
demandas contemporâneas. E todas as 
questões inferidas estão envolvidas no 
conhecimento de tecnologias. 

Frente a este objetivo, é 
relevante que professores e profissionais 
envolvidos com a educação reflitam 

sobre as competências necessárias 
para viver, trabalhar e participar em 
um contexto que vise a ações, cidadãs 
para a sociedade, considerando que, no 
mundo atual, é essencial desenvolver 
habilidades relacionadas a pensamento 
coletivo, tolerância e respeito às 
diferentes culturas, religiões e modos de 
pensar. 

O cumprimento do objetivo 
geral é facilitado pelos objetivos 
específicos que seguem: 1. apresentar 
aspectos relacionados à educação, 
ensino e cidadania global, necessários 
à realização da pesquisa, em termos 
conceituais; 2. apresentar a proposta 
do novo Ensino Médio no Brasil e seus 
itinerários formativos; 3. apresentar o 
que a BNCC traz sobre práticas que 
impactam na formação de cidadãos 
globais atuantes; 4. refletir as práticas 
pedagógicas de professores para esta 
modalidade de ensino.

Para realização da pesquisa, 
como estratégias metodológicas, foi 
feito um levantamento bibliográfico 
e uma revisão da literatura. Para Gil 
(2017), a pesquisa bibliográfica é 
desenvolvida a partir de material já 
elaborado, considerando assim, os livros 
e artigos científicos. Também se adota 
uma abordagem qualitativa que, para 
Minayo (2000), trabalha com o universo 
de aspirações, valores e atitudes, 
contribuindo para a compreensão de 
certos fenômenos sociais de relevância 
no aspecto subjetivo. 

Dessa forma, os dados foram 
obtidos em: livros, artigos acadêmicos, 
revistas etc.; abordando autores 
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como Nussbaum (2009), Sen (2010), 
pesquisas e publicações da ONU 
(2015) e outros para tratar questões 
relacionadas ao desenvolvimento 
sustentável e à cidadania global; para 
tratar do novo Ensino Médio e práticas 
pedagógicas, serão abordados as 
legislações e documentos como Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Além disso, foi realizada a análise de 
um córpus com citações da BNCC que 
tratam da cidadania global.

Neste sentido, a investigação 
contribui para a formação inicial e 
continuada de professores da Educação 
Básica, no que tange o Ensino Médio, 
pois conceitua a relevância de introduzir 
os alunos em práticas educativas, para 
uma cidadania global, sendo uma ação 
cada vez mais necessária, de acordo com 
as demandas e mudanças na sociedade, 
pois deixou de ser satisfatório na formação 
do aluno apenas o desenvolvimento 
específico das habilidades voltadas para 
o mundo do trabalho. É fundamental 
também a formação que pense no bem-
estar coletivo, em ações promovam 
o desenvolvimento humano para a 
sociedade, com a finalidade de garantir 
também o desenvolvimento sustentável, 
ou seja, indivíduos pensando sobre as 
questões de mundo como a econômica, 
a social e o meio ambiente. Além disso, 
o estudo trará elementos para refletir 
sobre a formação inicial e continuada de 
professores.

2. A Cidadania Global nos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável - 
ODS

A presente seção tem por 
intuito explanar sobre os conceitos de 
Cidadania Global apresentados nos 
ODS – Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, além de discutir a 
significância das temáticas na educação.

Vale destacar que os ODS, é 
composto por 17 Objetivos que foram 
estabelecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 2015 e 
compõem uma agenda mundial pautada 
em cinco áreas de importância sendo: 
pessoas, prosperidade, paz, parcerias 
e planeta; visando a construção e 
implementação de políticas públicas 
que possam guiar a humanidade até 
2030. Dessa forma os objetivos são 
apresentados da seguinte forma: 1. 
Erradicação da pobreza, 2. Fome zero 
e agricultura sustentável, 3. Saúde e 
bem-estar, 4. Educação de qualidade, 
5. Igualdade de gênero, 6. Água 
potável e saneamento, 7. Energia 
limpa e acessível, 8. Trabalho decente 
e crescimento econômico, 9. Indústria, 
inovação e tecnologia, 10. Redução 
das desigualdades, 11. Cidades e 
comunidades sustentáveis, 12. Consumo 
e produção responsável, 13. Ação contra 
a mudança global do clima, 14. Vida na 
água, 15. Vida terrestre, 16. Paz, justiça 
e instituições eficazes, 17. Parcerias e 
meios de implementação.

Dessa forma, a importância 
dos ODS da ONU se refere à criação 
e fortalecimento de uma cultura de 
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sustentabilidade e responsabilidade 
na humanidade, que envolve toda 
sociedade de maneira geral. A presente 
seção irá abordar de forma específica o 
objetivo 4. Educação de qualidade, em 
especial os aspectos relacionados a 
cidadania global.

De acordo com o Dicionário do 
Desenvolvimento (2018), adaptado da 
ONU, a Cidadania Global visa ações 
que promovam a mobilização para a 
transformação social, acrescentando 
valor à comunidade, além de pensar em 
questões relativas aos âmbitos local e o 
global, de modo que o indivíduo tenha 
um sentimento de pertença ao mundo 
em que vive e, consequentemente, 
incentivar a assumir de forma mais ativa 
seu papel na sociedade. Assim:

Cidadania Global é não 
estar acomodado, mas sim 
incomodado com as injustiças 
sociais, ambientais, políticas e 
econômicas. Cidadania Global é 
tirar as mãos dos bolsos e atuar 
para garantir um mundo mais 
justo, digno, inclusivo e mais 
sustentável. (ONU, DICIONÁRIO 
DO DESENVOLVIMENTO, 2018, 
p. 15). 

Ainda, de acordo com o 
Dicionário do Desenvolvimento (2018), 
da ONU, a Cidadania Global visa 
empoderar os cidadãos, para assim 
assumirem um papel ativo, refletindo e 
promovendo a resolução dos desafios 
globais, tornando-se colaboradores 
proativos, para um mundo melhor, além 
disso busca uma mobilização voltada 
para a transformação social, e visa 
constatar que as nossas ações têm 

impactos no futuro.
A questão da cidadania global 

se inseri também na temática de 
desenvolvimento sustentável, presente 
na Agenda 2030, adotada em 2015, por 
193 Estados membros da Organização 
das Nações Unidas – ONU. Assim, de 
acordo com a ONU, visa instituir um 
modelo de desenvolvimento para esta 
e também para as futuras gerações, 
contribui para um melhor caminho, a fim 
de reduzir a pobreza e melhorar a vida 
das pessoas em todos os lugares.  De 
acordo com o IPEA – Instituto de Pesquisa 
e Econômica Aplicada (2019), a Agenda 
2030, lançada pela ONU, define-se como 
um plano de ação para os indivíduos de 
forma global, e busca fortalecer a paz, 
além de erradicar a pobreza em todas 
as suas formas, sendo este um requisito 
indispensável para o desenvolvimento 
sustentável e, consequentemente, para 
formação de cidadãos globais. Sendo 
assim, os ODS são objetivos integrados, 
que contribuem para o equilíbrio de 
três dimensões do desenvolvimento 
sustentável, sendo estes: econômica, 
social e ambiental. Pode-se definir assim 
os objetivos como uma lista de tarefas, 
que devem ser cumpridas em conjunto, 
ou seja, pelos governos, a sociedade 
civil, o setor privado e todos os cidadãos, 
em uma jornada coletiva para um 2030 
sustentável.

Assim, ao abordar a questão 
da Cidadania Global nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, ONU 
(2015), a um olhar voltado a questões que 
visam melhorias em relação à qualidade 
de vida, educação, meio ambiente e 
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segurança. São questões elencadas 
na Agenda 2030, composta por 17 
objetivos, com o intuito de transformar o 
mundo. Dentre estes, o presente estudo 
tem como foco citar o objetivo 4 que visa 
à educação de qualidade, assegurando 
uma educação inclusiva e equitativa, 
a fim, de promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para 
todos, com foco na educação básica. 

Diante da necessidade de 
formar cidadãos globais conscientes de 
suas ações no mundo, a Organização 
das Nações Unidas (ONU), por meio 
da elaboração da Agenda Global, 
inseriu a temática da cidadania global 
nos debates educacionais, com ideias 
voltados para uma   educação universal, 
além de melhorar a qualidade no ensino 
para fomento da cidadania mundo, 
escolarização universal, a melhoraria da 
qualidade da aprendizagem e o fomento 
a cidadania mundial. Dessa forma a 
UNESCO construiu um programa de 
Educação direcionado para a Cidadania 
Global – ECG, que propõe mudanças 
relacionadas ao papel da educação, 
visando à construção de sociedades mais 
justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas, 
em paralelo com os ODS para atingir 
as metas e objetivos da Agenda 2030 
(SANTIAGO et al, 2020).

Ao mensurar a relevância de 
um ensino voltado para os princípios de 
formação para uma cidadania global, é 
válido observar os preceitos das políticas 
públicas, como a BNCC, sobre estas 
questões, além das práticas pedagógicas 
desenvolvidas pelos professores, 
principalmente no que diz respeito aos 

alunos que estão encerrando seu ciclo 
da educação básica e estão despertos a 
atuar ativamente em sociedade. 

2.1 Propósitos dos ODS e o foco dado 
na Educação

Para Kronemberger (2019), 
Assessora do Gabinete da Presidência 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a Agenda 2030 
resultou de um processo participativo 
entre 2012 e 2015, ou seja, dois anos, 
com a coordenação da ONU, construindo, 
assim, uma agenda global, que abrange 
diversos temas ligados a diferentes 
áreas nas dimensões ambiental, 
social, econômica e institucional do 
desenvolvimento sustentável.

Neste contexto, a Agenda 2030 
se apoia no pressuposto de que todas 
as pessoas independentemente do 
sexo, idade, raça, etnia, e pessoas com 
deficiência, migrantes, povos indígenas, 
crianças e jovens, especialmente 
aqueles situação de vulnerabilidade, 
devem ter acesso a oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida, que os 
ajudem a adquirir os conhecimentos e 
habilidades necessários para explorar 
oportunidades e participar plenamente 
da sociedade.

De acordo com a UNESCO 
(2017), a educação é um instrumento 
fundamental para atingir aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, de 
modo que a educação contribui para 
uma nova visão de desenvolvimento 
global e sustentável. Dessa forma, para 
atingir esta perspectiva, é necessária 



302

COSTA, T. M.; OLIVEIRA, S. F. P. A cidadania global tratada na bncc e no itinerário formativo do 
ensino médio: Reflexões para uma outra prática docente. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário 
de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 296-316p.; 344p.

uma mudança de paradigmas, na forma 
como pensamos e agimos, para criar um 
mundo mais sustentável e preocupado 
com questões relacionadas à 
sustentabilidade, como descrito nos ODS, 
os indivíduos devem se tornar agentes de 
mudança direcionada à sustentabilidade, 
e consequentemente, necessitam de 
conhecimentos, habilidades, valores e 
atitudes que lhes permitam contribuir 
para o desenvolvimento sustentável. É o 
que visa a meta 4.7:

4.7 - Até 2030, garantir que 
todos os alunos adquiram 
conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o 
desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da 
educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, 
igualdade de gênero, promoção 
de uma cultura de paz e não 
violência, cidadania global e 
valorização da diversidade cultural 
e da contribuição da cultura para 
o desenvolvimento sustentável 
(IPEA, 2019, p. 18).

Diante dos propósitos 
estabelecidos nos ODS, é imprescindível 
um outro olhar para o ensino, que atenda 
às mudanças de paradigmas voltados 
para a uma educação, que pense o 
desenvolvimento sustentável, e estimule 
o desenvolvimento de competências nos 
alunos da atual sociedade contemporânea 
e que pense nos reflexos de suas ações 
para o mundo. Assim, ao refletir sobre os 
jovens que estão finalizando seu ciclo na 
educação básica este apontamento se 
faz ainda mais pertinente, e nos leva a 
refletir sobre a formação desse aluno.

Vale destacar, neste contexto, 
as mudanças cada vez mais aceleradas 
no mundo, e os avanços na área da 
comunicação e tecnologia. É necessário 
preparar o aluno para atuar em uma 
sociedade em constante transformação 
e mudança, com criticidade, criatividade 
e responsabilidade. De acordo com 
UNESCO (2017), à medida que 
as sociedades se esforçam, para 
acompanhar o ritmo destes avanços e 
da globalização, muitos desafios são 
expostos, relacionados à complexidade 
e à incerteza, à individualização, à 
diversidade social, além de questões 
ambientais, econômicas e culturais. 

De acordo com a UNESCO 
(2017), é necessário desenvolver 
competências para o mundo 
contemporâneo, repleto de informações 
e avanços e competências. Sendo assim, 
é imprescindível refletir a formação dos 
discentes e as práticas na educação 
que visem atender a estes propósitos, 
nos quais é fundamental uma interação 
de conhecimentos, capacidades e 
habilidades, para uma formação integral, 
baseadas em suas experiencias e 
processos de reflexão e interação com 
o meio. Vale destacar que a formação, 
a partir deste olhar, contribui para todos 
os ODS, além de capacitar os indivíduos 
para relacionar os diferentes ODS uns 
com os outros, ou seja uma visão geral 
como propõe a Agenda 2030, para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Entende-se que a formação de 
cidadãos globais é uma questão a ser 
refletida, sendo necessário um olhar para 
as estratégias educacionais adotadas, 
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e aos documentos e políticas públicas, 
especialmente no que tange à BNCC, 
para o desenvolvimento de habilidades e 
competências para cidadania global. 

2.2 Educação e cidadania global: 
correlações e conceitos.

O mundo está cada vez mais 
globalizado, o que traz algumas reflexões 
e nos leva a pensar em como se adequar 
neste cenário, quais as demandas da 
sociedade e como preparar as próximas 
gerações para o futuro. Neste sentido, 
tem-se como questionamento o que é 
a educação para a cidadania global. 
Para isso, é necessário compreender 
o conceito de cidadania e como está 
interligada com a educação, e então 
pensar em práticas que contribuam para 
formação de alunos que pensem e atuem 
como cidadãos criativos e responsáveis.

De acordo com UNESCO (2016), 
o conceito de cidadania tem evoluído ao 
longo dos anos, e atualmente a cidadania 
global refere-se, de modo geral, a um 
sentimento de pertencer à comunidade, 
tem relação com questões humanas 
do indivíduo, tem relação também com 
a interdependência e a interconexão 
política, econômica, social e cultural 
entre os níveis local, nacional e global.

Ao tratar de questões 
relacionadas à cidadania global e 
educação, é necessário repensar sobre 
práticas pedagógicas que promovam 
a reflexão e sejam voltadas para 
formação em Cidadania Global, sendo 
este um caminho essencial, para o 
desenvolvimento do indivíduo e da 

sociedade como um todo, de modo que 
as ações sejam repensadas e visem ao 
bem-estar coletivo. 

Ao consultar o documento 
sobre Educação para Cidadania Global 
da UNESCO (2015), a Educação para 
Cidadania Global (ECG) é descrita 
como um marco paradigmático que 
sintetiza o modo como a educação 
pode desenvolver conhecimentos, 
habilidades, valores e atitudes de que 
os indivíduos precisam, para assegurar 
um mundo mais justo, pacífico, tolerante, 
inclusivo, seguro e sustentável; e 
representa uma mudança conceitual, 
pois reconhece a relevância da educação 
para a compreensão e a resolução de 
questões globais, em suas variadas 
dimensões; além de reconhecer o papel 
primordial da educação, que vai além 
do desenvolvimento do conhecimento e 
de habilidades cognitivas, ou seja, ser 
capaz de construir valores, habilidades 
socioemocionais e de cooperação, a fim 
de promover a transformação social. 

Frente a estas questões, é 
relevante que professores e profissionais 
envolvidos com a educação reflitam 
sobre as competências necessárias para 
viver, trabalhar e participar ativamente da 
sociedade do século 21, considerando 
que, no mundo atual, é essencial 
desenvolver habilidades relacionadas à 
comunicação e uso de tecnologias para 
com outras pessoas, culturas, religiões 
e principalmente adquirir competências 
voltada a cidadania global. 

Por fim, a formação para 
cidadania global tem como intuito 
promover mudanças efetivas, através da 
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formação dos alunos, ou seja:

a educação para a cidadania 
global é essencial para a criação 
de um mundo com paz sustentável 
– um mundo sem pobreza ou 
fome e onde todos têm acesso à 
saúde e à educação” (REIMERS, 
2017, p. 17).

Um mundo com cidadãos 
atuantes, que reflitam sobre as questões 
locais e globais, a fim de desenvolver 
nos alunos, pensamentos sustentáveis, 
com comportamentos responsáveis na 
busca de um mundo melhor. 

3. Ensino Médio e itinerários 
formativos 

A presente seção aborda 
aspectos relacionados ao Ensino Médio, 
uma etapa voltada para formação do 
indivíduo, e que merece uma atenção 
direcionada por se tratar do último ciclo 
da educação básica. Vale destacar, que 
houve reformas na legislação, e hoje 
denomina-se um novo Ensino Médio 
no Brasil, dessa forma alguns pontos 
da BNCC conceituam uma mudança de 
paradigmas em relação ao formato de 
ensino a ser desenvolvido nas três séries 
finais da educação básica, isso inclui os 
itinerários formativos, que agora fazem 
parte do currículo e visam uma formação 
integral.

Vale destacar que este novo 
formato para o Ensino Médio na 
formação dos jovens, visa a busca de 
uma educação de qualidade, como 
almejado na meta 4 dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Assim, é relevante considerar que 
questões de desenvolvimento estão 
estritamente ligadas aos processos de 
ensino, como apresenta o estudo.

Neste contexto, ao tratar do 
Ensino Médio e Itinerários formativos, 
é relevante compreender que estes 
passaram por mudanças no que diz 
respeito ao currículo e carga horária, 
pois a Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e estabeleceu mudanças na 
estrutura do Ensino Médio, ampliando o 
tempo mínimo do estudante na escola de 
800 horas para 1.000 horas anuais (até 
2022) e estabelece uma organização 
curricular mais flexível, que inclusive 
contemple o proposto na BNCC. Além 
da oferta de diferentes possibilidades 
de escolhas aos estudantes, como 
por exemplo os itinerários formativos. 
Essa reestruturação visa garantir uma 
educação de qualidade aos jovens 
e aproximar as escolas à realidade 
dos estudantes, considerando toda 
a complexidades dos dias atuais. 
(MEC,2021, online).

Estas propostas de mudanças 
estão citadas também no Plano Nacional 
de Educação (2014), na meta 3, que visa 
o atendimento escolar a todos os jovens, 
universalização do ensino, a renovação 
do Ensino Médio com currículos mais 
flexíveis. E mencionado também nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio (2018), em seu Artigo 
10, que ressalta que os currículos do 
Ensino Médio devem ser compostos 
por formação geral básica e itinerário 
formativo, de forma indissociável.
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Neste contexto os itinerários 
formativos, fazem parte da formação 
geral do aluno, pois se trata de um 
conjunto de disciplinas, projetos, 
oficinas, núcleos de estudo, em que os 
estudantes poderão escolher o formato 
do que querem cursar no Ensino Médio. 
Além disso, os itinerários formativos são 
como uma forma de aprofundamento 
aos conhecimentos de uma área do 
conhecimento (Matemáticas e suas 
Tecnologias, Linguagens e suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias e Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas) e da formação técnica 
e profissional (MEC, 2021, online).

De acordo com a BNCC (2019), 
o currículo do Ensino Médio será 
composto pela Base Nacional Comum 
Curricular e por itinerários formativos, 
que deverão ser organizados, através da 
oferta de diferentes arranjos curriculares, 
considerando, para isso, o contexto 
local e a possibilidade dos sistemas de 
ensino de cada região. Dessa forma, 
o documento destaca ainda que os 
itinerários devem garantir a apropriação 
de procedimentos cognitivos e o uso 
de metodologias que favoreçam o 
protagonismo juvenil, o que contribui 
para formação de cidadãos globais.

Assim, a proposta do novo Ensino 
Médio visa um conjunto de aprendizagens 
relacionadas à formação geral básica e 
itinerário formativo, buscando atender às 
demandas de qualidade de formação na 
contemporaneidade, além dos anseios e 
expectativas dos jovens para o futuro. 

3.1 A Base Nacional Comum Curricular - 
BNCC e o novo Ensino Médio

A Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, é um documento 
que estabelece competências e 
habilidades a serem desenvolvidas com 
os alunos da educação básica, por meio 
de aprendizagens essenciais. Por se 
tratar de um documento balizador da 
qualidade no ensino, visa desenvolver 
conhecimentos necessários, para 
atuação do aluno na atual sociedade, 
e garantir, aos estudantes, o direito 
de aprender um conjunto essencial 
de conhecimentos, competências e 
habilidades. Ou seja, é conceituada em 
seu próprio texto como:

um documento de caráter 
normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais 
que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas 
e modalidades da Educação 
Básica (BNCC, 2019, p. 7).

O documento da BNCC indica 
em todas as suas propostas que as 
decisões pedagógicas devem estar 
orientadas para o desenvolvimento de 
competências. Ou seja, uma indicação 
sobre o que os alunos devem “saber”, 
a partir de uma espiral que elenca 
os de conhecimentos, habilidades, 
atitudes, valores, além da mobilização 
dos conhecimentos adquiridos, a fim 
de resolver demandas complexas da 
vida cotidiana, relacionadas ao pleno 
exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho.
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Sendo a BNCC um norte para 
a educação, o estudo discute, de forma 
sucinta, o que o documento apresenta 
sobre os anos finais da educação 
básica, que aborda uma nova proposta 
de Ensino Médio.

De acordo com a BNCC (2019), 
é necessário atuar para formação de 
jovens como sujeitos críticos, criativos, 
autônomos e responsáveis, e cabe às 
escolas de Ensino Médio a oportunidade 
de proporcionar experiências que 
garantam as aprendizagens necessárias 
para a leitura da realidade, que 
desenvolva, no aluno, competências 
necessárias para o enfrentamento dos 
novos desafios da contemporaneidade, 
sejam esses desafios sociais, 
econômicos e ambientais, além destes, 
a preparação para tomada de decisões 
éticas.

O documento da BNCC (2019) 
aponta também as finalidades do 
Ensino Médio na contemporaneidade, 
ressaltando que a dinâmica social 
atual nacional e internacional é 
marcada especialmente pelas rápidas 
transformações, que estão interligadas 
ao desenvolvimento tecnológico, o que, 
de certa forma, impõe desafios ao Ensino 
Médio. É necessário, então, entender 
primeiramente quais as necessidades 
para formação do aluno dos dias atuais, 
necessidades estas voltadas a formação 
geral, e indispensáveis ao exercício da 
cidadania, e preparação para o mundo do 
trabalho, além de atender às diferentes 
expectativas dos alunos relacionadas à 
sua formação, e dessa forma:

a escola que acolhe as juventudes 
tem de estar comprometida com a 
educação integral dos estudantes 
e com a construção de seu projeto 
de vida (BNCC, 2019, p.464).

Com a proposta do novo Ensino 
Médio, há uma mudança de paradigmas 
no que diz respeito as formas de ensinar 
e também aos conteúdos, como exemplo, 
foram inseridos nos três anos do Ensino 
Médio os itinerários formativos e também 
o projeto de vida.

Os itinerários formativos, de 
acordo com a BNCC (2019), são um 
conjunto de unidades curriculares 
ofertadas pelas instituições de ensino 
que possibilitam ao aluno escolher 
de acordo com o seu interesse, e 
assim possa aprofundar e ampliar 
seus conhecimentos, de forma a 
ser organizado em torno de eixos 
estruturantes como: investigação 
científica, os processos criativos, 
mediação e intervenção sociocultural 
e empreendedorismo. Além disso, visa 
propiciar ao aluno maior contato com a 
cultura digital, autonomia em relação ao 
seu desenvolvimento profissional, e um 
olhar atento as questões de formação 
pessoal, éticas e coletivas.

É importante destacar também 
o projeto de vida trabalhado no Ensino 
Médio, que de acordo com a BNCC 
(2019) aborda dimensões voltadas para 
os aspectos pessoal, social e profissional, 
e visa desenvolver determinadas 
habilidades, como: cooperação, 
compreensão, saber defender suas 
ideias, dominar as tecnologias, e respeitar 
e analisar o mundo ao seu redor. Ou seja, 
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esta formação visa desenvolver no aluno 
competências para ser protagonista de 
sua vida, compreendendo a realidade e 
os desafios da contemporaneidade.

Mais do que isso, o projeto 
de vida é um componente curricular 
do Novo Ensino Médio, e também 
uma das premissas básicas para o 
desenvolvimento integral dos estudantes, 
como mencionado na BNCC (2019), tal 
componente visa valorizar a diversidade 
de saberes e vivências culturais, além 
de apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que  possibilite uma 
ação mais ativa em sociedade e nas 
relações com o mundo do trabalho, 
e consequentemente apropriar-se 
de escolhas corretas e alinhadas ao 
exercício da cidadania e ao seu projeto 
de vida.

Vale destacar que o Ensino 
Médio a última etapa da Educação 
Básica, e é neste ciclo que os estudantes 
se aproximam cada vez mais do ingresso 
a uma universidade e também ao início 
de uma vida profissional, neste contexto 
é importante que os alunos estejam 
preparados e confiantes para essa nova 
fase. E por este motivo é fundamental 
desenvolver condições para que o aluno 
tenha capacidade para decidir seu futuro, 
e ter conhecimento do impacto de suas 
ações para vida pessoal e coletiva. 

Assim com a proposta do novo 
Ensino Médio, a questão é vislumbrada, 
pois visa construir aprendizagens 
e desenvolver competências e 
habilidades que estejam sintonizadas 
com as demandas sociais atuais e, 
consequentemente, atenda aos anseios 

dos alunos, trata-se de uma formação 
integral que permite, aos estudantes, 
inserir-se na sociedade de forma mais 
ativa, crítica e responsável.

4. O lugar da Cidadania Global nos 
itinerários formativos do Ensino 
Médio 

Após as reflexões sobre 
cidadania global, objetivos de 
desenvolvimento sustentável – ODS, as 
questões sobre educação para cidadania 
global e a proposta do novo Ensino Médio 
e itinerários formativos, a presente seção 
visa apresentar a análise de um córpus, 
que trata sobre a cidadania global nos 
Itinerários formativos do Ensino Médio, 
refletindo sobre o que os documentos 
abordam e as influências nas práticas 
docentes, considerando que a BNCC 
está estritamente relacionada a formação 
para cidadania global. 

Até aqui o estudo apresentou 
as concepções de cidadania global, 
relacionadas ao sentimento de pertença 
ao mundo, a questão da atuação 
ativa e responsável em sociedade, a 
mobilização para mudanças sociais a 
favor do bem-estar coletivo e o respeito a 
todos. Elencou também a caracterização 
dos itinerários formativos, como sendo 
os possíveis caminhos que o aluno 
do Ensino Médio pode seguir em sua 
trajetória escolar, durante esta etapa de 
ensino, relacionadas à educação integral 
e profissional e, assim, atendendo toda 
a pluralidade de interesses e aspirações 
dos estudantes.

O estudo apresenta reflexões 
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relevantes sobre a formação do aluno do 
Ensino Médio, de modo que a pesquisa 
percorreu um caminho para se atingir ao 
objetivo do estudo. Para isso, foi feito um 
levantamento bibliográfico e uma revisão 
da literatura. A pesquisa bibliográfica 
deste estudo considerou, os aspectos 
sobre as correlações e conceitos sobre 
cidadania global; o que apresentam os 
ODS elencados na Agenda 2030 em 
relação a educação, além de estudar 
sobre a proposta do novo Ensino Médio 
no Brasil e os itinerários formativos. 
Neste caso, reflete sobre as questões 
elencadas na Base Nacional Comum 
Curricular e as práticas pedagógicas 
para esta modalidade de ensino.

A abordagem metodológica 
do estudo é qualitativa, que, para 
Minayo (2012), tem como objeto 
de investigação concretizar as 
possibilidades de construção de 
conhecimento, além de possuir todos 
os requisitos e instrumentos, para que 
seja considerada como um construto 
científico. A abordagem faz uma análise 
e considera uma gama de significados 
que não podem ser quantificados, pois 
é necessário considerar a singularidade 
do indivíduo, seus valores, atitudes e 
experiências. 

Em seguida o estudo também é 
composto por uma análise documental, 
no qual é realizada análise de um córpus 
com citações da BNCC no que se refere 
aos itinerários formativos, que tratam 
sobre cidadania global em práticas 
educativas. 

As discussões visam contribuir 
para a formação inicial e continuada 

de professores da Educação Básica, 
no que se refere ao Ensino Médio, pois 
aborda a relevância de introduzir os 
alunos em práticas educativas, para 
uma cidadania global, que orientem 
para a formação dos alunos e atenda às 
demandas e mudanças na sociedade, 
considerando que a formação para o 
mundo contemporâneo deve visar o 
bem-estar coletivo, em ações promovam 
o desenvolvimento humano para a 
sociedade.

Assim, levando-se em conta 
as discussões sobre as concepções de 
cidadania global tratadas até aqui, a 
seguir, apresentam-se três categorias 
de análise que reúnem os principais 
aspectos das concepções a serem 
investigados em um córpus resumido da 
BNCC. Destacam-se citações da BNCC 
que se alinham à formação do estudante 
para a cidadania global. 

São estudadas as categorias, 
relativamente à formação de estudantes 
do Ensino Médio, correlacionadas à 
cidadania global, a saber:

1. Senso de coletividade.
2. Senso de proatividade.
3. Senso de pertença.

• Categoria 1 – Senso de 
coletividade

O senso de coletividade diz 
respeito à formação para cidadania 
global, no sentido de considerar as 
individualidades, e que estão a favor da 
coletividade. Assim, um indivíduo que 
respeite o coletivo, é empático com as 
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demais pessoas, independentemente de 
cor, raça, credo, espaço e tempo. 

A formação que visa a questão 
da coletividade, está estritamente 
relacionada a formação para ação do 
cidadão, com um olhar global para 
questões pessoais e sociais, ou seja, 
a educação para os jovens do Ensino 
Médio visa ser integral. Neste contexto 
atender a suas expectativas pessoais 
e além disso o preparar para conviver 
em sociedade, elencando o que o 
estudante visa como seu projeto de vida, 
desenvolvendo autoconhecimento em 
seus planos futuros. Como destaca a 
BNCC: 

Para atender às necessidades de 
formação geral, indispensáveis 
ao exercício da cidadania e à 
inserção no mundo do trabalho, 
e responder à diversidade de 
expectativas dos jovens quanto 
à sua formação, a escola que 
acolhe as juventudes tem de estar 
comprometida com a educação 
integral dos estudantes e com 
a construção de seu projeto 
de vida. (BNCC, 2019, p. 464 – 
grifos nossos)

No Ensino Médio, é necessário 
também desenvolver práticas que 
elencam reflexões sobre as relações 
interpessoais, tanto no âmbito de 
convivência do aluno como na 
convivência com o mundo e os impactos 
de suas ações. Ou seja, abordar com 
estes alunos a atuação efetiva em 
sociedade, a ação cidadã para solução de 
problemas coletivos, em uma dimensão 
responsável de desenvolvimento. Neste 
aspecto a BNCC (2019) ressalta também 

que:

O Ensino Médio deve atender 
às necessidades de formação 
geral indispensáveis ao exercício 
da cidadania e construir 
aprendizagens sintonizadas 
com as necessidades, as 
possibilidades e os interesses 
dos estudantes e, também, 
com os desafios da sociedade 
contemporânea. (BNCC, 2019, 
p. 465– grifos nossos)

Para atender a está demanda é 
fundamental um pensamento de senso de 
coletividade, que pense de forma global, 
e envolva pessoas com argumentos 
condizentes para mudanças favoráveis 
na sociedade. De acordo com Sen 
(2010), a questão do desenvolvimento 
não pode concentrar-se apenas nas 
mãos de quem tem o poder, é necessário 
também a participação social, ou seja o 
senso de coletividade, sendo necessária 
maior abrangência, e a necessidade da 
participação popular, ou seja, ‘‘a ideia de 
desenvolvimento não pode, com efeito, 
ser dissociada dessa participação’’ 
(SEN, 2010, p. 317).

Para a efetiva formação para 
a cidadania global, o aluno precisa de 
desenvolver habilidades que promovam 
o bem-estar coletivo, e isso está 
relacionado a sua formação pessoal. O 
documento da BNCC, no que tange a 
formação para o Ensino Médio, apresenta 
essa questão da seguinte forma:

É também finalidade do Ensino 
Médio o aprimoramento do 
educando como pessoa humana, 
considerando sua formação 
ética e o desenvolvimento 
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da autonomia intelectual 
e do pensamento crítico. 
Tendo em vista a construção 
de uma sociedade mais justa, 
ética, democrática, inclusiva, 
sustentável e solidária. (BNCC, 
2019, p. 468– grifos nossos)

Estes pontos mencionados na 
BNCC (2019) direcionam o olhar dos 
profissionais da educação para uma 
formação que comtemple um trabalho 
que leve o aluno a compreender a vida 
em sociedade, sendo que a escola 
precisa criar condições para que os 
jovens ampliem sua visão de mundo, 
tenham autonomia para procurar 
soluções de problemas coletivos, e 
desenvolva seus valores e crenças 
a partir de conhecimentos concretos. 
Uma modalidade que merece atenção, 
considerando ser a última fase da 
educação básica, e que irá guiar o 
estudante para suas decisões na vida 
adulta, sendo assim, é:

No Ensino Médio, os jovens 
intensificam o conhecimento 
sobre seus sentimentos, 
interesses, capacidades 
intelectuais e expressivas; 
ampliam e aprofundam vínculos 
sociais e afetivos; e refletem 
sobre a vida e o trabalho que 
gostariam de ter. Encontram-
se diante de questionamentos 
sobre si próprios e seus projetos 
de vida, vivendo juventudes 
marcadas por contextos 
socioculturais diversos. Por ser 
um período de vida caracterizado 
por mais autonomia e maior 
capacidade de abstração e 
reflexão sobre o mundo, os 
jovens, gradativamente, ampliam 
também suas possibilidades de 
participação na vida pública e na 

produção cultural. (BNCC, 2019, 
p. 483 - grifos nossos)

Como exposto até o momento 
a questão da cidadania global está 
contemplada na BNCC, no que se 
refere aos itinerários formativos, com 
uma diversificação dos conhecimentos 
e propiciando uma visão de mundo 
mais abrangente. Trata-se neste sentido 
de uma formação para liberdade e 
ampliação das capacidades humanas. E 
neste sentido, Sen (2010) destaca que a 
finalidade do desenvolvimento deve ser 
vista como um processo de expansão das 
liberdades substantivas das pessoas, e 
para o autor, a educação pode propiciar 
melhores condições de modificação 
social. Assim, a educação é relevante 
no desenvolvimento das capacidades do 
indivíduo. Para Mattos (2017), através 
da educação, é possível formar cidadãos 
com condições de atuar na sociedade, 
de forma mais consciente e melhorar 
sua condição de vida, o que também 
influência na dimensão de condição de 
agente, contribuindo para fortalecimento 
das potencialidades humanas e também 
coletivas. 

• Categoria 2 – Senso de 
proatividade

O senso de proatividade diz 
respeito à formação para cidadania 
global, no sentido de formar o indivíduo 
para a ação, para o fazer colaborativo. 
Trata-se de uma formação para a 
busca de soluções de problemas locais 
ou globais. É o indivíduo que deve ser 
proativo e ter iniciativa.
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Na BNCC (2019), a questão do 
senso de proatividade é tratada também 
como protagonismo, e está elencando 
no itinerários formativos do novo Ensino 
Médio, a partir do uso metodologias 
ativas, feito pelos professores, o que 
possibilita ao aluno a busca pelo 
conhecimento, além incentiva-lo a ações 
mais participativas, que possibilitem 
colocar o conhecimento adquirido 
em prática, de forma a desenvolver 
capacidade de solução de problemas e 
tomada de atitudes, ou seja: 

Trata-se também de fomentar 
experiências significativas e 
contextualizadas de exercício 
do protagonismo juvenil por 
meio da articulação com os 
outros campos, as demais áreas 
do currículo e os interesses e 
escolhas pessoais dos jovens. 
(BNCC, 2019, p.512– grifos 
nossos)

A respeito do senso de 
proatividade e protagonismo juvenil, 
mencionados no córpus da BNCC, é 
relevante destacar que está questão 
está relacionada ao desenvolvimento 
para cidadania global, pois tem relação 
com a formação para visão de mundo, 
de sujeitos responsáveis e que buscam o 
conhecimento para atuar de forma ativa 
em sociedade, para seu crescimento 
pessoal, mas, que também compreenda 
que suas ações tem interferência direta 
na sociedade como um todo. Neste 
sentido as escolas devem se atentar 
as suas práticas em sala de aula, e 
assim inserir esse aluno no contexto 
atual, desenvolvendo competências 
e habilidades relacionadas as mais 

variadas tecnologias da informação 
e comunicação, que amplie seu 
conhecimento de mundo como um todo, 
ou seja:

Para formar esses jovens como 
sujeitos críticos, criativos, 
autônomos e responsáveis, 
cabe às escolas de Ensino 
Médio proporcionar experiências 
e processos que lhes garantam 
as aprendizagens necessárias 
para a leitura da realidade, o 
enfrentamento dos novos desafios 
da contemporaneidade (sociais, 
econômicos e ambientais) e a 
tomada de decisões éticas e 
fundamentadas. (BNCC, 2019, p. 
463– grifos nossos)

Ainda:

Nesse sentido, procura-se oferecer 
ferramentas de transformação 
social por meio da apropriação 
dos letramentos da letra e dos 
novos e multiletramentos, os quais 
supõem maior protagonismo por 
parte dos estudantes, orientados 
pela dimensão ética, estética e 
política. (BNCC, 2019, p. 506)

Portanto, é relevante pensar na 
formação dos indivíduos para atuação 
efetiva no mundo global, ou seja, na 
condição de agente transformador, com 
maior autonomia em suas decisões. 
De acordo com Mattos (2017), esta 
formação reflete diretamente na 
qualidade de vida, porém, para que 
isso ocorra, é indispensável que ocorra 
uma educação de qualidade, pois está 
diretamente ligada ao desenvolvimento 
das capacidades, desenvolvimento 
intelectual e principalmente para a 
formação de sujeitos críticos e reflexivos 
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que atuam de forma sustentável e efetiva 
na sociedade.

• Categoria 3 – Senso de 
pertença

O senso de pertença diz 
respeito à formação para cidadania 
global, no sentido de orientar o modo de 
ser do indivíduo que respeite a própria 
comunidade e o mundo, de maneira geral, 
e que participe da busca pela justiça, da 
preservação do meio ambiente e das 
questões políticas.

A formação para cidadania 
global, está diretamente relacionada 
ao senso de pertença do aluno a sua 
comunidade, no qual se sente parte 
integrante do meio ao qual vive, isso 
inclusive reflete na participação do jovem 
na esfera política, social e cultural e sua 
formação ética como cidadão. De acordo 
com a BNCC:

A construção da cidadania é um 
exercício contínuo, dinâmico 
e que demanda a participação 
de todos para assegurar seus 
direitos e fazer cumprir deveres 
pactuados por princípios 
constitucionais e de respeito aos 
direitos humanos. Assim, para 
que os estudantes compreendam 
a importância de sua participação 
e sejam estimulados a atuar como 
cidadãos responsáveis e críticos, 
essa competência específica 
propõe que percebam o papel da 
política na vida pública, discutam 
a natureza e as funções do Estado 
e o papel de diferentes sujeitos e 
organismos no funcionamento 
social, e analisem experiências 
políticas à luz de conceitos 
políticos básicos. (BNCC, 2019, 
p.578– grifos nossos).

Além disso, as escolas devem 
proporcionar ao estudante do Ensino 
Médio um engajamento com as questões 
sociais, é preciso desenvolver o senso 
de pertença para que o aluno tenha 
motivação para aplicar o conhecimento 
adquirido e suas experiências na busca 
de melhorias e resoluções de questões 
sociais. 

O mundo deve lhes ser 
apresentado como campo aberto 
para investigação e intervenção 
quanto a seus aspectos políticos, 
sociais, produtivos, ambientais e 
culturais, de modo que se sintam 
estimulados a equacionar e 
resolver questões legadas pelas 
gerações anteriores – e que se 
refletem nos contextos atuais –, 
abrindo-se criativamente para o 
novo. (BNCC, 2019, p. 463– grifos 
nossos)

E também:

A escola que acolhe as juventudes 
precisa se estruturar de maneira 
a: 
proporcionar uma cultura 
favorável ao desenvolvimento 
de atitudes, capacidades 
e valores que promovam o 
empreendedorismo (criatividade, 
inovação, organização, 
planejamento, responsabilidade, 
liderança, colaboração, visão 
de futuro, assunção de riscos, 
resiliência e curiosidade científica, 
entre outros), entendido como 
competência essencial ao 
desenvolvimento pessoal, à 
cidadania ativa, à inclusão 
social e à empregabilidade. 
(BNCC, 2019, p. 466– grifos 
nossos)

Vale destacar que o trabalho com 
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os jovens deve considerar a realidade 
em que vive, assim os profissionais 
envolvidos com a educação devem ter 
tal conhecimento, compreendendo o 
meio que o aluno vive e valorizando suas 
experiências, pois este contexto faz parte 
da cultura do aluno. Sen e Kliksberg 
(2010), definem a cultura como formas 
de viver juntos, molda pensamentos 
e comportamentos, ou seja, a cultura 
engloba valores, percepções, formas 
de expressão e comunicação, e muitos 
outros aspectos que definem a identidade 
de um povo e até mesmo uma nação. 
Trabalhar tais questões são essenciais, 
para formação global do aluno que 
precisa desenvolver habilidades, para 
atuar de forma efetiva na sociedade. 
Ou seja, o aluno primeiro conhece sua 
realidade, sua cultura e a partir dai faz 
interferência em um maior âmbito. 

Por fim, é relevante destacar que 
nos três sensos, o indivíduo será formado 
para a participação e transformação, 
possibilitando um mundo melhor e mais 
benfazejo para si e para as gerações 
futuras.

5. Resultado Parcial

Como resultado parcial da 
pesquisa, verifica-se, a partir da análise 
do córpus da BNCC, que os itinerários 
formativos tratados no Ensino Médio, 
apresentam aspectos voltados à 
formação para cidadania global, visando 
a uma transformação social, a partir 
da formação do aluno, ou seja, da 
educação, mesmo que ainda predomine, 
no documento, uma formação para 

inserção no mercado de trabalho. 
Mas já há discussões para a formação 
que aborde conceitos voltados para o 
respeito coletivo, sentimento de pertença 
do jovem ao mundo, o empoderamento 
do cidadão, o engajamento para 
soluções de problemas locais e globais, 
o incentivo a proatividade e papel 
ativo nas ações coletivas, o senso de 
justiça e preocupação com as questões 
ambientais, sociais e políticas.

O documento parece encaminhar 
o estudante para um olhar para o futuro, 
de forma que o jovem tenha condições 
de atuar como um agente transformador, 
com maior autonomia e responsabilidade 
em suas ações, agindo de forma 
sustentável e efetiva na sociedade. 

6. Consideração Parcial

Neste estudo, o objetivo 
geral do trabalho visa analisar a Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC, 
especialmente no que tange aos 
itinerários formativos do Ensino Médio, 
a fim de observar como é apresentada 
a cidadania global, de acordo com os 
ODS, para refletir sobre quais práticas 
docentes devem ser constituídas, junto 
aos docentes, para atender às demandas 
contemporâneas.

Nessa perspectiva, o documento 
da BNCC visa como proposta do 
Novo Ensino Médio um conjunto de 
aprendizagens, voltadas à formação 
geral do aluno, atendendo às demandas 
de qualidade na educação para a 
atual sociedade, além de atender aos 
anseios e expectativas dos estudantes 



314

COSTA, T. M.; OLIVEIRA, S. F. P. A cidadania global tratada na bncc e no itinerário formativo do 
ensino médio: Reflexões para uma outra prática docente. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário 
de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 296-316p.; 344p.

para o futuro. Assim, a BNCC ressalta 
uma formação integral, atendendo ao 
conceito de cidadania global, e trata 
de questões como o respeito coletivo, 
empoderamento do cidadão, ações 
responsáveis voltadas para o bem 
comum e com engajamento para solução 
de problemas locais e globais. 

Para conceituar as questões 
de cidadania global tratada na BNCC 
e nos itinerários formativos, o estudo 
partiu da análise de um córpus, e 
identificou no documento citações que 
permitiram identificar três categorias 
alinhadas as concepções voltadas 
para formação para cidadania global. 
Estas categorias foram apresentadas 
como: senso de coletividade, senso de 
proatividade e senso de pertença. Nas 
três categorias, o indivíduo será formado 
para a participação e transformação, 
possibilitando assim um mundo melhor, 
que pense em ações responsáveis para 
si e para as gerações futuras.

Partindo dessa perspectiva, é 
essencial refletir a prática docente no 
Ensino Médio que possibilite ao jovem 
essa formação. A escola deve estar 
comprometida com a educação integral 
do aluno, além da construção de seu 
projeto de vida, a partir de conceitos 
e aprendizagens relacionados aos 
intereses do estudante e ao meio ao 
qual está inserido, ou seja, a sua cultura, 
e, dessa forma, envolver e engajar os 
jovens, para busca de soluções de 
problemas, a partir dos conhecimentos 
adquiridos e das trocas com seus pares. 

Outro ponto de atenção na 
prática docente está relacionado 

ao desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico, 
apresentando, aos alunos, a realidade 
que estão inseridos e refletir em 
propostas de melhorias para o bem-
estar coletivo. O professor pode atuar 
também motivando e encorajando os 
alunos, para atuarem como agentes de 
transformação, com maior autonomia em 
suas decisões e atuando com respeito 
as diferenças e justiça. 

Por fim, a prática docente deve 
priorizar a formação do indivíduo para 
participação social efetiva pensando nas 
questões de âmbito social, ambiental e 
econômico.
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Resumo
Este estudo lança um olhar sobre a 
oferta e disponibilização de insumos para 
automonitoramento do Diabetes tipo 2, e 
seu efeito sobre o controle ideal da função 
metabólica.
Palavras-Chave: Políticas Públicas de 
Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS); 
Diabetes Mellitus tipo 2; Autominotoramento.

para Automomitoramento da Glicemia 
Capilar?

Qual o custo deste paciente 
DM2 para o SUS?

Com a hipótese de que paciente 
com DM tipo 2 insulinodependente tem 
boa adesão à dieta alimentar, atividade 
física e controle glicémico (proporcionado 
pelo automonitoramento), gera um 
bom controle metabólico da patología, 
diminuindo as possíveis complicações e 
riscos de doenças cardiovasculares.

O sistema de saúde, utiliza o 
termo autocuidado para promoção da 
saúde, que envolve o desenvolvimento 
de habilidades individuais, afim 
de permitir a tomada de decisões 
favoráveis à qualidade de vida e à saúde 
(BRASIL, 2007). Os comportamentos 

Abstract
This study takes a look at the supply and 
availability of inputs for self-monitoring of Type 
2 Diabetes, and their effect on optimal control 
of metabolic function.
Keywords: Public Health Policies; Unified 
Health System (SUS); Type 2 Diabetes Mellitus; 
Self-monitoring

1. Introdução

O presente estudo, cita as 
políticas públicas de saúde direcionadas 
aos cuidados do paciente portador de 
diabetes mellitus tipo 2, os insumos à 
eles ofertados, seu uso adequado e 
sucesso no controle metabólico de sua 
patología. 

Para tanto, buscou-se responder 
as seguintes questões: 

O fornecimento de insumos 
para automonitoramento glicêmico 
é efetivo no controle metabólico dos 
pacientes com diabetes mellitus tipo 2 
insulinodependentes? 

Qual o custo- benefício 
da manutenção do Programa de 
Dispensação de Glicosímetros e Insumos 
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de autocuidado em DM2 são definidos 
como ações que os usuários realizam 
para cuidar de sua saúde. Essas ações 
estão relacionadas à dieta, exercício 
físico, monitoramento glicêmico e uso 
medicamentoso (ORTIZ et al., 2010).

A adesão ao autocuidado 
é definida como a extensão na qual 
o comportamento do indivíduo se 
refere ao uso dos medicamentos, ao 
compromisso com a dieta proposta e 
à prática regular de atividades físicas 
para o favorecimento da mudança de 
comportamento e adoção de hábitos 
saudáveis (HAYNES, 1979). A adesão 
deve ser pensada como um construto 
multidimensional e não isolado, pois as 
pessoas podem aderir muito bem a um 
aspecto do regime terapêutico, mas não 
aderir aos outros (DELAMATER, 2006).

No que se refere ao 
automonitoramento, o paciente deve 
ser orientado, quanto a sua importância, 
suas regras para realização efetiva, 
registros pertinentes para conhecimento 
de seu controle, sabendo quais seriam os 
valores-alvo nos horários que estariam 
sendo feitos e seu comprometimento 
em atitudes adotadas para que tal 
melhora aconteça. Lembrando sempre 
ao paciente que o automonitoramento 
não deve ser considerada uma medida 
isolada, que só justifica sua aplicação 
quando o paciente entende a patologia, 
aceita as mudanças de estilo de vida, 
aceitando dieta adequada e atividades 
físicas regulares em sua rotina diária.

Segundo a portaria número 
2.583 de 10 de outubro de 2007, 
o Automonitoramento da Glicemia 

Capilar (AMGC) deve ser incentivado 
para pacientes insulinodependentes 
associados à educação em saúde, que 
visam aumentar sua autonomia desde 
que tenha adequada adesão ao seu 
tratamento.

Desta forma, deve haver 
responsabilidade por parte do paciente 
e compromisso com seus registros 
de glicosimetrias, sendo as mesmas 
pertinentes para ajustes de terapias 
medicamentosas, devendo estar 
inseridas através de curvas glicêmicas 
no prontuário eletrônico do respectivo 
paciente. O ideal, seria avaliar suas 
anotações, e confirmados pelo 
sistema informatizado que forneceriam 
a respectiva curva glicêmica. 
Caso houvesse, um confronto nas 
informações, seriam então comparados 
aos respectivos resultados de exames 
laboratoriais. Se quaisquer uma destas 
informações e necessidades são 
falhas, todo acompanhamento estará 
prejudicado.

No município de Franca, desde 
1985 conta com uma unidade para 
atendimento destes pacientes, a Casa 
do Diabético, na qual são atendidos 
os pacientes com DM tipo 2 já em 
insulinoterapia, para que possam ter 
todos esses cuidados necessários. 
Entretanto, a equipe multidisciplinar, 
desta unidade pública, oferecida pela 
Prefeitura Municipal, encontra-se 
reduzida e com falta alguns profissionais 
essenciais.

Portanto, a inclusão dos 
pacientes no Programa de Dispensação 
de Glicosímetros e Insumos para 
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Automonitoramento da Glicemia 
Capilar (PAMGC) fica restrita à alguns 
profissionais de saúde que acabam 
ficando sobrecarregados, culminando 
com a dispensação abusiva de insumos, 
uma vez que os pacientes acreditam 
na obrigatoriedade e direito da oferta 
gratuita destes materiais.

Neste processo, pretende-se 
pontuar as politicas públicas de saúde 
oferecidas para o paciente com DM 
tipo 2, neste local de atendimento, bem 
como os deveres e responsabilidades do 
paciente, analisando criticamente esta 
patologia que implica altos riscos de 
doenças cardiovasculares.

Os pacientes diabéticos tipo 2 de 
difícil controle, insulinodependentes, tem 
alta probabilidade de desenvolvimento 
de complicações agudas e crônicas, 
danosas ao paciente, familiares e 
ao atendimento público, gerando 
custos exorbitantes para o município, 
o que poderia ser amenizado com a 
aplicabilidade adequada das políticas 
públicas direcionadas para abordagem 
destes pacientes.

Neste sentido, se torna 
importante trabalhar de forma adequada 
o atendimento e o suporte inicial do 
paciente com DM, orientando também 
a importância primordial de sua 
contribuição para a sua boa evolução 
mediante tal patologia.

2. Referencial Teórico

O Diabetes Mellitus (DM) é uma 
doença crônica não transmissível (DCNT) 
definido, segundo Macedo et al. (2020), 

como um distúrbio de múltiplas etiologias 
resultante de defeitos e ineficácia 
da insulina secretada pelo pâncreas 
ocasionando a resistência insulínica. 
Essa hiperglicemia persistente, está 
associada a complicações crônicas 
micro e macrovasculares, aumento de 
morbidade, redução da qualidade de 
vida e elevação da taxa de mortalidade.

Atualmente o DM configura-
se um dos principais problemas 
de saúde pública devido a seu alto 
índice de complicações agudas e 
crônicas, incapacitações, mortalidade 
prematura, causando altos custos 
durante o tratamento. Essa prevalência 
está relacionada ao envelhecimento 
populacional, à maior taxa de 
urbanização, aumento do sedentarismo 
e obesidade (SBD, 2009; FRANCISCO 
et al., 2010; IDF, 2011). 

É constituído como um dos 
principais fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardíacas, 
estando associadas a vários fatores 
como; a hipertensão arterial, dislipidemia 
e obesidade, precisando ser alvo de 
ações governamentais, participação de 
equipes multidisciplinares com incentivo 
de práticas de autocuidado, inclusão 
dos usuários e da sociedade (EID et al., 
2018). 

O Atlas de Diabetes da 
Federação Internacional de Diabetes 
(IDF), em sua 9 edição aponta que 
existem 463 milhões de adultos com 
diabetes em todo o mundo. A prevalência 
global de diabetes atingiu 9,3%, com 
mais da metade (50,1%) dos adultos 
não diagnosticados, com o diabetes 
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tipo 2 sendo responsável por cerca de 
90% dos diagnósticos. Segundo a IDF, 
a previsão é que o número total de 
pessoas com diabetes aumente para 
578 milhões em 2030 e para 700 milhões 
em 2045. (SBEM, 2021). Para o Brasil, 
a expectativa é que em 2030 tenha-se 
11,3 milhões de diabéticos, podendo 
chegar a aproximadamente 23,3 milhões 
de portadores em 2040 (FREITAS et al., 
2020).

Em conformidade com a 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 
o DM pode ser classificado: DM tipo 
1 (autoimune e idiopático), DM tipo 
2, outros tipos específicos de DM e 
Diabetes Gestacional.

O diabetes é uma doença 
crônica, com opções terapêuticas 
eficazes desde que sejam realizadas de 
maneira correta, associados a mudanças 
no estilo de vida, como por exemplo; 
atividade física regular, uso correto das 
medicações, alimentação saudável, 
manutenção do peso corporal adequado, 
combate ao etilismo e tabagismo (IDF, 
2011). 

Em 2006, o Ministério da 
Saúde lan-çou o Pacto pela Saúde, que 
contemplava os eixos Pacto pela Vida, 
em Defesa do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e de Gestão, com o objetivo 
de melhorar a efetividade, eficiência 
e qualidade do atendimento pelo 
Sistema Único de Saúde. Uma de suas 
metas nacionais era reduzir a taxa de 
internações por DM e suas complicações 
(BRASIL, 2008). 

Os sistemas de saúde necessitam 
adequar-se à tendência de ascensão do 

DM. A informação oportuna, o apoio e o 
monitoramento podem contribuir para a 
melhoria da adesão, o que proporcionará 
ganho na qualidade de vida e redução 
das complicações. Smeltzer e Bare 
(2009) destacam os cinco componentes 
essenciais ao tratamento do diabetes: 
tratamento nutricional, exercício, 
monitorização, terapia farmacológica 
e educação. A problemática que cerca 
os indivíduos afetados pelo DM, exige 
necessidades diversas, o que demanda 
dos profissionais de saúde, competências 
e habilidades que proporcionem a 
realização de atividades que envolvam 
a orientação, o acompanhamento e o 
controle dos indivíduos acometidos por 
esse agravo.

Nesse sentido, Cortez et al. 
(2015), destacam que identificar os 
pacientes que não realizam autocuidado 
para uma manutenção dos níveis 
glicêmicos adequados, pode ser uma das 
estratégias utilizadas pelos profissionais 
de saúde, que tem como finalidade 
proporcionar uma melhor qualidade de 
vida, aumentando assim, à confiança 
entre o usuário e o profissional. 

Segundo Amaral et al. (2019), 
ainda se observam que o conhecimento 
do paciente diabético sobre a gravidade 
da doença ainda é insatisfatório, ou 
seja, indivíduos que possuem baixa 
escolaridade têm grandes chances de 
não valorizar as ações de prevenções, 
ocasionando várias complicações e 
dificultando um melhor tratamento. 
A falta de conhecimento acontece 
no momento das consultas, em que 
o profissional de saúde não analisa 
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todo o contexto do paciente, e não 
repassa as orientações de forma clara 
e compreensiva, priorizando apenas os 
valores de controle metabólico, o que 
dificulta a qualidade do tratamento. 

Amaral et al. (2019), relatam que 
a manutenção do controle inadequado do 
DM pode ocasionar várias complicações 
crônicas, como a nefropatia diabética, 
infarto agudo do miocárdio, acidente 
vascular cerebral e doença vascular 
periférica. Outro ponto importante é que 
não se deve focar apenas no paciente 
com DM, mas buscar apoio familiar, 
para garantir uma melhor adesão e 
conhecimento frente aos problemas 
enfrentados, contribuindo assim, para 
a manutenção de hábitos saudáveis e 
resultados positivos (AMARAL et al., 
2019). 

Por outro lado, o SUS oferece 
suas políticas para a abordagem 
adequada destes pacientes, dentre 
eles, a importância de uma equipe 
multidisciplinar, para adequada 
orientação e entendimento pelos 
pacientes, o programa de insumos 
para adequado monitoramento de 
suas glicemias, entre outros. Diante 
disso, justifica a necessidade da equipe 
multiprofissional, que é composta por 
médicos, nutricionistas, enfermeiros, 
educadores físicos, psicólogos, 
assistentes sociais, farmacêuticos, 
dentistas entre outros, tendo o paciente 
como centro de todas iniciativas e 
decisões, reforçando a necessidade da 
individualização do tratamento.

Para suprir todas as necessidades 
de cuidados, tal equipe deve contar com 

um treinamento constante, aprimorando 
os conhecimentos básicos, o aprendizado 
de habilidades técnicas (aplicação de 
insulina, glicemia capilar), os termos 
utilizados pelos profissionais de saúde 
(hipoglicemia, cetonúria), aquisição 
de hábitos saudáveis e a identificação 
das dificuldades pessoais podem 
contribuir a um controle mais adequado, 
diminuindo o número de complicações e 
o número de internações. É necessário, 
portanto, que os profissionais da saúde 
capacitem os indivíduos com DM para 
serem responsáveis por suas atitudes 
e autocuidado frente a doença. Existe 
formas de aprimorar esta capacitação, 
a partir de informações dos indivíduos 
com DM sobre conhecimento e crenças 
relacionadas à condição de saúde; as 
atitudes, a confiança e a motivação 
diante das mudanças; a importância 
dada à condição; e a presença e a força 
das redes de suporte social (MENDES, 
2012).

3. Procedimentos Metodológicos

Diante do exposto, o estudo 
objetiva verificar a efetividade do 
fornecimento de insumos para 
autominotoramento glicémico no 
controle metabólico dos pacientes com 
DM2 insulinodependentes.

Avaliar o custo-benefício 
da manutenção do Programa de 
Dispensação de Glicosímetros e Insumos 
para Automonitoramento da Glicemia 
Capilar na Casa do Diabético.

Um estudo quantitativo, no qual 
pretende:
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a. descrever as políticas 
públicas de saúde sobre DM 
no Brasil;

b. pontuar as políticas públicas 
de saúde oferecidas para 
o paciente com DM2 no 
município de Franca SP;

c. Avaliar o controle metabólico 
de pacientes com DM2 
insulinodependentes;

d. Verificar o custo do paciente 
integrante do Programa 
de Dispensação de 
Glicosímetros e Insumos 
para Automonitoramento da 
Glicemia Capilar para o SUS 
municipal.

O estudo de caso será realizado 
na análise retrospectiva dos prontuários 
dos pacientes atendidos na Casa do 
Diabético de Franca, no período de 
2017 a 2019, onde serão anotados e 
comparados os valores de hemoglobina 
glicada dos pacientes com DM tipo 2.

 Serão analisados 
prontuários de 100 pacientes, do 
sexo masculino, casados, idades 
compreendidas entre 50 e 65 
anos, procedentes de Franca- SP, 
atendidos no período estipulado para a 
pesquisa, com diagnóstico de DM2 em 
insulinoterapia. Sendo 50 com DM tipo 
2 insulinodependentes que recebem 
os insumos, de acordo com os critérios 
para dispensação e  outros 50 pacientes 
restante que não preenchem os critérios 
para aquisição de insumos.

4. Resultados Parcial/Final

Desta forma pretende-se 
fundamentar a importância de uma 
equipe adequada, coesa, interativa e 
multidisciplinar para abordagem dos 
pacientes DM tipo 2 para melhores 
orientações e entendimento de sua 
patologia, o que culminaria com melhor 
adesão ao tratamento. E também 
entender a quantidade de dispensação 
de insumos, confirmando a sua real 
importância percebida pelo paciente, seu 
comprometimento com uso adequado 
e respectivas diferenças clínicas e 
laboratoriais entre os dois grupos em 
questão, aqueles que estão inclusos e 
os que não estão.

Para atender aos objetivos 
propostos, o trabalho se dividirá em seis 
capítulos: No capítulo 1, a Introdução, 
que deverá conter as considerações 
gerais do estudo, justificativa, exposição 
do problema, objetivos, relevância e 
estrutura da pesquisa.

O segundo capítulo refere-se 
ao Estado da Arte para fundamentação 
da pesquisa sobre DM, abordando a 
promoção da saúde, evolução e origem 
das políticas públicas brasileiras.

O terceiro capítulo tratará da 
origen e evolução das políticas públicas 
brasileiras no que diz respeito ao DM.

O quarto capítulo mostrará os 
procedimentos metodológicos, com a 
caracterização da pesquisa, envolvendo 
o tipo de estudo, a descrição do local 
e período, amostra, coleta de dados, 
análise e aspectos éticos da pesquisa. 

O quinto capítulo discorrerá 
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acerca da análise e interpretação 
dos dados obtidos nas análises dos 
prontuários dos pacientes com o 
resultado da comparação dos valores de 
hemoglobina glicada dos pacientes com 
DM 2. 

No sexto capítulo, as 
conclusões definem os resultados, com 
possibilidades de outras análises do 
estudo.

5. Considerações Parcial/Final

O estudo visa responder as 
perguntas iniciais:

O fornecimento de insumos 
para automonitoramento glicémico 
é efetivo no controle metabólico dos 
pacientes com diabetes mellitus tipo 2 
insulinodependentes? 

Qual o custo-benefício da 
manutenção deste Programa de 
Dispensação de Glicosímetros e Insumos 
para Automomitoramento da Glicemia 
Capilar?

Qual o custo deste paciente 
para o SUS?

E argumentar e fundamentar 
ou não,  a hipótese de que o controle 
metabólico de pacientes portadores de 
DM2, insulinodependentes, atendidos 
na casa do diabético, inclusos nos 
programas de insumos ofertados pelo 
municipio (PAMGC), é igual ao controle 
metabólico  daqueles que não recebem.
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Resumo
O presente trabalho apresenta a discussão da 
política pública de acesso ao crédito para micro 
e pequenas empresas chamada PRONAMPE, 
na região administrativa de Franca/SP, durante 
a pandemia de COVID-19, demonstrando a 
origem de sua necessidade e os resultados 
aferidos até o ano de 2020.
Palavras-Chave: crédito, micro, pequenas, 
empresas, PRONAMPE.

doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO 
BRASIL 2020).

Porém, as empresas precisam 
produzir e comercializar seus produtos e 
serviços para se manterem no mercado. 
Em um momento em que o Brasil já 
vinha enfrentando efeitos fortes de 
uma recessão, o fato de especialmente 
as micro e pequenas empresas, não 
poderem funcionar, ou funcionar de 
forma parcial, poderá provocar em 
grande parte dos casos, o encerramento 
das atividades, por consequência 
trazendo desemprego e diminuição do 
consumo, mantendo um ciclo vicioso de 
um mercado recessivo.

Neste momento, essas 
empresas necessitam de capital de 
giro para passarem por essas “águas 

Abstract
This paper presents the discussion of the 
public policy on access to credit for micro and 
small companies called PRONAMPE, in the 
administrative region of Franca/SP, during the 
COVID-19 pandemic, demonstrating the origin 
of its need and the results until the year 2020.
Keywords: credit, micro, small, business, 
PRONAMPE. 

1. Introdução

No cenário analisado por este 
trabalho, no ano de 2020, o mundo tem 
sofreu os efeitos devastadores de uma 
pandemia, causada por uma variedade 
de um vírus até então desconhecida. 
Uma severa crise de saúde causada pela 
doença denominada COVID-19 (OPAS/
OMS 2020), faz com que os governos de 
todo mundo tenham que tomar diversas 
medidas para seu combate.

Como parte dessas medidas, 
estão as de distanciamento social. 
Orienta-se, e em alguns casos 
regulamenta-se, o fechamento de 
serviços considerados não essenciais, 
para que as pessoas não se aglomerem 
e haja um estanque no contágio da 
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turbulentas”, e se reorganizarem 
financeiramente. Todavia, as instituições 
financeiras, que poderiam prover esse 
capital de giro, em momentos de crise 
e recessão, prudentemente retraem as 
concessões de crédito às empresas, 
frente ao risco de inadimplemento 
crescente (FREITAS 2009).

Expõe se então, conforme 
esclarece SECCHI (2016) o problema 
público. A empresa necessita de crédito 
para se manter no mercado, e manter 
os empregos de seus empregados, 
porém o agente de intermediação 
financeira, os bancos e financeiras, 
vistos os crescentes riscos, prefere não 
conceder novos empréstimos, temendo 
inadimplência.

Como explica Schumpeter 
(1997), a ausência de desenvolvimento 
traz a escassez de crédito, pois não 
havendo desenvolvimento, não há 
recursos, ou como o autor denomina, 
“poder de compra” disponível que esteja 
ocioso para aplicação no mercado 
monetário ou mercado capital.

O problema deste trabalho é: a 
linha de crédito PRONAMPE conseguiu 
fomentar as empresas da região 
administrativa de Franca/SP, atenuando 
os efeitos da pandemia de COVID-19 no 
desenvolvimento econômico e regional?

A partir desta questão, formula-
se como objetivo principal do futuro 
trabalho, verificar como ocorre a 
formação deste problema público de 
escassez de crédito e de que forma a 
política pública de acesso ao crédito a 
micro e pequenas empresas, chamada 
PRONAMPE, busca reverter essa 

escassez durante o momento de crise 
provocada, pelas consequências da 
pandemia de COVID-19.

Como objetivos específicos, é 
intento deste trabalho analisar:

• A relação entre crédito e 
desenvolvimento econômico

• O ciclo de política pública 
na formação da linha 
PRONAMPE.

• Os mecanismos de risco de 
crédito utilizados nesta linha 
de crédito em específico.

• Os meios de distribuição 
utilizados para concessão do 
crédito.

O referencial teórico deste artigo 
se apoia nos estudos de SCHUMPETER 
(1997), como ponto de apoio para temas 
sobre desenvolvimento econômico 
e ciclo econômico, KEYNES (1996) 
para aprofundamento nos conceitos de 
crédito, juro e intermediação financeira. 
Para compreensão e discussão sobre 
o problema público, os trabalhos 
de SECCHI (2016) e os estudos de 
SECURATO (2002) para entendimento 
do conceito de risco.

A estratégia metodológica 
aplicada neste estudo é a pesquisa 
bibliográfica em livros e artigos 
científicos, além de pesquisa exploratória 
em leis, decretos e relatórios divulgados 
por órgãos privados e governamentais, 
nacionais e internacionais. Também 
se explora matérias jornalísticas e 
relatórios de diversas instituições, para 
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caracterização do cenário da pandemia 
de COVID-19 verificado no ano de 2020.

Em suma, o presente trabalho 
discorre sobre o acesso ao crédito 
através do PRONAMPE – Programa 
Nacional de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas, uma das medias tomadas 
pelo governo brasileiro, para amenizar os 
impactos da crise econômica, agravada 
pela pandemia de COVID-19 no ano 
de 2020, sob o aspecto do impacto de 
seus resultados no desenvolvimento 
econômico e desenvolvimento regional, 
na região administrativa de Franca/SP.

 
2. Referencial Teórico
2.1 A intermediação financeira

De acordo com Pinheiro (2019), 
intermediação financeira é uma atividade 
que consiste na captação de recursos 
por instituições financeiras, junto às 
unidades econômicas superavitárias 
repassando os recursos para as unidades 
deficitárias.

Superavitários são pessoas, 
ou empresas, que possuem reservas 
monetárias disponíveis no momento, 
sem previsão de utilização imediata 
deles. Desta forma, disponibilizam 
seus recursos a um intermediário 
financeiro, expectando no futuro seu 
retorno, acrescidos de valorização, que 
chamamos de juros remuneratórios.

Por outro lado, os agentes 
deficitários, são aquelas pessoas, 
ou empresas, que possuem recurso 
suficiente no momento, porém precisam 
de novos recursos para os mais diversos 
motivos.

Os bancos, em sentido lato, 
são os promotores desta intermediação, 
tomando recursos dos agentes 
superavitários, que confiam em sua 
capacidade de gerar juros na concessão 
de crédito para agentes deficitários.

Keynes (1996) afirma que a 
alocação do crédito bancário apresenta 
três tendências:

(1) aumento da produção; (2) alta 
no valor da produção marginal 
expressa em unidades de 
salário (o que em condições de 
rendimentos decrescentes deve 
necessariamente acompanhar 
um aumento da produção); e (3) 
alta da unidade de salários em 
termos de moeda (efeito que em 
geral acompanha a melhoria do 
emprego);

Desta forma, determina-se a 
importância do crédito bancário como 
forte estimulador do desenvolvimento 
econômico.

No modelo de economia 
capitalista, os entes bancários atuam 
na concessão de crédito, que criam 
poder de compra para antecipação 
do gasto, sendo estes de consumo e 
de investimento. Além da função de 
intermediação financeira contida nesta 
atuação, os bancos também criam 
moeda no processo de concessão de 
crédito, sendo parte integrante desta 
“organização institucional particular, 
que é o vasto sistema de pagamento 
hierarquizado e organizado em torno do 
banco central” FREITAS (2009).

Nesta atividade de criação de 
moeda, através da concessão de crédito, 
os bancos permitem às pessoas físicas 
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e jurídicas, uma desnecessidade de 
acumularem recursos para adquirirem 
bens, realizar investimentos, ou pagar 
outros compromissos que não foram 
possíveis, dentro do prazo e expectativas 
previamente pactuados. 

2.2 A pandemia de COVID-19 no ano de 
2020

A pandemia de COVID-19 
atingiu o mundo em que vivemos de 
uma forma nunca enfrentada pela 
sociedade moderna. Uma doença com 
grande capacidade de infecção que 
está transformando a maneira dos seres 
humanos viverem. OMS (2020).

Conforme explica o Ministério 
da Saúde Brasileiro e a Organização 
Mundial da Saúde, essa doença tem 
por característica o contágio através 
de gotículas, transmitidas de pessoa 
a pessoa. Sendo assim, praticamente 
todos os governos do mundo adotaram, 
como principal forma de combate à 
doença, o isolamento social.

Porém, por ser uma doença que 
acometeu o mundo todo de uma forma 
muito rápida, e sem que houvesse tempo 
hábil para se entender todas as suas 
características, foi necessário empregar 
medidas radicais de isolamento social, 
dispondo inclusive sobre o fechamento 
compulsório de indústrias, lojas e 
estabelecimentos prestadores de 
serviços, que não considerados como 
“serviços essenciais”.

Schumpeter (1997) teoriza 
sobre fluxo circular em que demonstra 
que, toda atividade econômica se perfaz 

de uma forma cíclica, continuamente e 
de forma idêntica uma das outras, em 
sua essência, quando tratamos do ponto 
de vista econômico.

O momento deste estudo, é 
um momento de crise, que conforme 
apresenta este mesmo autor, pode se 
dar pela atuação de um “corpo estranho”, 
um fator externo. Esta pandemia mundial 
registrada em 2020 impactou a esfera 
econômica, perturbando o fluxo circular 
descrito por Schumpeter (1997), em 
especial no tema deste trabalho, que é o 
desenvolvimento através da atuação do 
mercado monetário ou de capital.

Para enfrentamento da 
crise sanitária, no Brasil, o decreto 
10.282/2020 exibe a lista de serviços 
públicos e atividades essenciais, estando 
em seu bojo aqueles “indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade, assim considerados 
aqueles que, se não atendidos, colocam 
em perigo a sobrevivência, a saúde ou 
a segurança da população” (Artigo 3º, 
parágrafo 1º)

Desta forma, todas aquelas 
empresas que não estavam enumeradas 
nos mais de cinquenta incisos do 
referido decreto, poderiam estar sujeitas 
aos efeitos de decretos municipais 
e estaduais que provocariam seu 
fechamento de forma compulsória.

Assim, impedidas de realizarem 
suas atividades, estas empresas estariam 
fadadas a grandes prejuízos, podendo 
inclusive causar o encerramento de 
suas atividades. Com o encerramento 
de atividades das empresas, ocorrem 
demissões em massa, perda de poder 
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aquisitivo das famílias, diminuição do 
consumo e mais e mais empresas 
encerrando - um ciclo vicioso de crise 
econômica severa, em meio a uma 
terrível crise de saúde. 

Além disso, a economia 
brasileira já vinha em forte crise, 
com retrações no crescimento do 
PIB (produto interno bruto) nos anos 
anteriores, em um ciclo recessivo, 
carente de desenvolvimento. Assim, 
até as empresas que permaneciam em 
funcionamento, por serem consideradas 
serviços essenciais, também estavam 
sob risco de demissões em massa e 
encerramento de atividades. 

Para que haja a quebra deste 
ciclo, as empresas necessitam de 
capital de giro para que haja uma 
sobrevida, e se evite as demissões e 
encerramento das empresas. Precisa-
se de intermediação financeira, tomar 
daquele que está superavitário e 
conceder àquele que está deficitário. 
Porém, como discutimos anteriormente, 
quem aplica, espera retorno, e em um 
mercado tão incerto como o de uma 
crise econômica e de saúde mundial, os 
intermediários financeiros vislumbram 
um arrefecimento dos riscos de suas 
atividades, e as condições que possuem 
de atuação, diante da forte instabilidade 
do mercado.

2.3 Risco

Para Securato (2002) risco é 
“uma forma de medir quanto podemos 
perder em uma operação, em relação a 
um ganho médio estabelecido”. Gitman 

(2010) atribui a risco “a possibilidade de 
prejuízo financeiro, ou mais formalmente, 
a variabilidade de retornos associados a 
um determinado ativo.”

As instituições financeiras, 
conforme expõe Saunders (1997), estão 
expostas as seguintes categorias de 
risco:

• Risco de Taxa de Juros: 
é o risco decorrente de 
um descasamento no 
vencimento das posições 
ativas e passivas de uma 
instituição financeira. 
Saunders divide este risco 
em duas modalidades:

• o Risco de 
refinanciamento: quando 
o custo de rolagem 
do financiamento for 
superior ao retomo do 
investimento realizado 
em títulos.

• o Risco de 
reinvestimento: quando 
o retomo do investimento 
realizado em títulos for 
menor do que o custo de 
financiamento.

• Risco de Mercado: é 
aquele decorrente da ação 
operação ativa de uma 
instituição financeira em 
mercados, tais como de 
renda fixa, câmbio, ações 
e derivativos, mantendo 



330

CARVALHO, T. G.; FILHO, H. B. Política pública de acesso ao crédito para micro e pequenas 
empresas da região de Franca/SP, durante a pandemia de covid-19 no ano de 2020: Linha 
pronampe. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 325-338p.; 
344p.

posições compradas ou 
vendidas em aberto.

• Risco de Compensação 
(off-balance sheet): o risco 
decorrente de posições que 
não podem ser devidamente 
refletidas no balanço da 
instituição financeira, nem na 
forma de ativos ou passivos.

• Risco de Câmbio: é 
representado pelas 
flutuações na taxa de câmbio 
que possam influenciar 
o valor de uma carteira 
mantida por uma instituição 
financeira em moeda diversa 
daquela corrente em seu 
país.

• Risco país ou soberano: trata-
se do risco que entidades 
estrangeiras que fomentam 
crédito em um país, 
possam ser impedidos, por 
interferência governamental, 
de perceber de volta os 
valores emprestados. Os 
órgãos governamentais 
podem impactar no fluxo de 
valores para fora do país 
através de decisões políticas 
ou por necessidades de 
ajustes econômicos.

• Risco de Liquidez: surge 
quando os depositantes 
decidem liquidar 
imediatamente todas suas 
posições, em curva superior 
à prevista pela instituição 
financeira.

• Risco de Crédito: ocorre 

quando fluxos de caixa 
previstos sejam parcialmente 
ou totalmente inadimplidos. É 
chamado de "risco original", 
pois a intermediação do risco 
de crédito entre tomadores 
e aplicadores vem desde o 
início da atividade bancária. 
Uma instituição financeira se 
torna mais hábil a gerenciar 
o risco de crédito do que 
aplicadores individuais, 
pois apresenta rotina de 
diversificação de tomadores, 
com intuito de dirimir o risco, 
através da pulverização do 
crédito. Ainda para minimizar 
as possíveis perdas, as 
instituições financeiras 
exigem garantias nas 
concessões de crédito, além 
da aplicação de modelos 
estatísticos que permitam 
verificar de maneira acurada 
a capacidade de pagamento 
do tomador.

Ao analisarmos o cenário 
econômico brasileiro durante a pandemia 
de COVID-19, podemos perceber com 
facilidade o incremento do risco para 
as instituições financeiras. O momento 
é de grande desvalorização cambial, 
estagnação econômica, aumento da 
inadimplência e uma retração nos 
investimentos.

Neste sentido, publicação da 
Delloite – Impactos da Covid-19 no 
mercado de crédito – Financial Advisory 
de julho de 2020, expõe:
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“Organizações de todos os portes 
e setores foram profundamente 
impactadas pela pandemia do 
novo coronavírus, no Brasil e no 
mundo. Se a real extensão dos 
reflexos da crise de Covid-19 
continua imprevisível, ela trouxe 
um panorama de baixa liquidez no 
mercado e, consequentemente, 
a pulverização de ativos. Nesse 
contexto, em que os bens 
disponíveis para quitar as dívidas 
contraídas são cada vez mais 
limitados e escassos, as empresas 
detentoras de créditos precisam 
tomar decisões preditivas e 
proativas para mitigar as perdas 
decorrentes da inadimplência e 
garantir o mínimo de recebimento 
em suas operações.”

Além do risco, também há a 
ocorrência de baixo retorno. A política 
monetária brasileira, com metas de taxa 
básica (SELIC) em queda, chegando 
no mês de agosto de 2020 ao menor 
patamar histórico, em 2% ao ano, 
acaba por reduzir as taxas de juros dos 
empréstimos concedidos pelos bancos. 
Com isso, diminui-se a rentabilidade paga 
aos entes superavitários, diminuindo o 
retorno dos valores aplicados, e tornando 
os investimentos bancários menos 
interessantes, provocando saques e 
diminuição dos valores disponíveis no 
mercado.

Essa conjuntura de fatores faz 
com que os intermediários financeiros, 
em especial os grandes bancos 
brasileiros, retraiam a concessão de 
crédito, em decorrência da redução 
do retorno do investimento, menor 
disponibilidade de recursos dos entes 
superavitários e aumento substancial 
do risco de crédito, em uma expectativa 

de que, em detrimentos da forte crise 
econômica e de saúde causada pela 
pandemia de COVID-19, haverá ainda 
maior aumento na inadimplência.

2.4 Problema Público

Para lançar mão da discussão 
sobre o problema público, se faz 
necessário entender o que é problema 
público. Na definição de Secchi (2016), 
“a discrepância entre o status quo e uma 
situação ideal possível. Um problema 
público é a diferença entre o que é, 
e aquilo que se gostaria que fosse a 
realidade pública”.

Ainda conforme Secchi (2016) 
um problema público pode surgir em três 
situações:

• Deterioração do status quo: 
quando o ambiente público 
sofre algum trauma, como 
estagnação financeira 
nacional ou uma catástrofe 
natural;

• Vislumbramento de uma 
oportunidade de melhoria: 
quando a situação real se 
afasta do status quo com 
uma melhoria, como o 
descobrimento de uma nova 
vacina ou modelo de gestão 
pública que obteve sucesso 
em outros governos;

• Mudança da percepção 
das pessoas: quando não 
há mudanças objetivas 
no status quo, nem na 
situação ideal, mas a 
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mudança na percepção 
compartilhada das pessoas. 
Como exemplo, o autor cita 
a prática de Bullying, que 
hoje é criminalizada, mas 
era vista com normalidade 
antigamente.

Ocorrida a deterioração do status 
quo (crise econômica e de saúde) no 
caso deste estudo, temos uma situação 
crítica a ser enfrentada. Por um lado, 
as empresas (entes economicamente 
deficitários) necessitam de recursos para 
manterem-se abertas e funcionando, 
mantendo também seus funcionários 
empregados e percebendo renda para 
sustentarem suas famílias (“situação 
ideal possível”). Por outro, temos o 
mercado bancário (representando os 
entes economicamente superavitários) 
retraído na concessão de crédito, frente 
ao forte aumento do risco de crédito de 
seus potencialmente devedores (status 
quo). 

3. Procedimentos Metodológicos

Para atingimento dos objetivos 
deste artigo, pretende-se através 
de bibliográfica teórica em livros e 
artigos, com a finalidade de discorrer 
sobre os temas de análise de risco, 
crédito, desenvolvimento econômico e 
desenvolvimento regional.

Além disso, pesquisa 
exploratória nas mais diversas fontes 
disponíveis, como notícias jornalísticas, 
relatórios de órgãos governamentais 
nacionais e instituições nacionais e 

internacionais, privadas ou públicas.
Também lançará mão a 

pesquisa de uma análise qualitativa 
dos dados apresentados referente 
ao volume concessão de crédito da 
linha PRONAMPE no ano de 2020 em 
todo território brasileiro e na região 
administrativa de Franca/SP em 
específico.

4. Resultados Parciais

4.1 PRONAMPE – Ferramenta de 
Política Pública

A Lei 13.999/2020 criou o 
PRONAMPE – Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, para o desenvolvimento 
e fortalecimento de pequenos negócios. 
Trata-se de uma linha de crédito em 
condições especiais para micro e 
pequenas empresas, com risco de 
crédito garantido pelo Fundo Garantidor 
de Operações, o FGO. Criado pela Lei 
12.087 de 11 de novembro de 2009, 
formalmente denominado como Fundo 
Garantidor de Risco de Crédito para 
micro, pequenas e médias empresas, 
o FGO visa salvaguardar os riscos 
de concessão de crédito dos entes 
financeiros participantes do fundo, dentro 
dos moldes de programas de acesso ao 
crédito descritos na referida lei.

Conforme artigo 2º, parágrafo 
primeiro da referida lei, descreve os 
valores máximo de concessão de crédito 
para os tomadores:
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Lei 13.999/2020
Artigo 2º (...)
§ 1º A linha de crédito concedida 
no âmbito do Pronampe 
corresponderá a até 30% (trinta 
por cento) da receita bruta anual 
calculada com base no exercício 
de 2019, salvo no caso das 
empresas que tenham menos de 
1 (um) ano de funcionamento, 
hipótese em que o limite do 
empréstimo corresponderá a até 
50% (cinquenta por cento) do 
seu capital social ou a até 30% 
(trinta por cento) da média de 
seu faturamento mensal apurado 
desde o início de suas atividades, 
o que for mais vantajoso.

Já o parágrafo segundo do 
mesmo artigo nos traz as instituições 
autorizadas a aderirem ao PRONAMPE, 
as instituições concessoras do crédito, 
que são praticamente todas as 
instituições financeiras autorizadas pelo 
Banco Central do Brasil, desde que estas 
façam adesão ao programa:

Lei 13.999/2020
Artigo 2º (...)
§ 2º Poderão aderir ao Pronampe 
e, assim, requerer a garantia do 
Fundo Garantidor de Operações 
(FGO), de que trata a Lei nº 12.087, 
de 11 de novembro de 2009, o 
Banco do Brasil S.A., a Caixa 
Econômica Federal, o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A., o Banco 
da Amazônia S.A., os bancos 
estaduais, as agências de fomento 
estaduais, as cooperativas de 
crédito, os bancos cooperados, 
as instituições integrantes do 
sistema de pagamentos brasileiro, 
as plataformas tecnológicas de 
serviços financeiros (fintechs), as 
organizações da sociedade civil 
de interesse público de crédito, e 
as demais instituições financeiras 
públicas e privadas autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, atendida a disciplina do 
Conselho Monetário Nacional e 
do Banco Central do Brasil a elas 
aplicável.

As obrigações do contratante, 
além do adimplemento das parcelas 
referente ao crédito tomado, estão 
descritas no parágrafo terceiro deste 
mesmo artigo 2º:

Lei 13.999/2020
Artigo 2º (...)
§ 3º As pessoas a que se 
refere o caput deste artigo que 
contratarem as linhas de crédito no 
âmbito do Pronampe assumirão 
contratualmente a obrigação de 
fornecer informações verídicas 
e de preservar o quantitativo de 
empregados em número igual 
ou superior ao verificado na 
data da publicação desta Lei, no 
período compreendido entre a 
data da contratação da linha de 
crédito e o 60º (sexagésimo) dia 
após o recebimento da última 
parcela da linha de crédito. 
(grifo nosso).

Desta forma, sendo exigida 
a manutenção dos empregados da 
empresa tomadora, por 60 dias após 
a concessão do crédito, demonstra o 
caráter de política pública da linha de 
crédito – a busca pela manutenção 
de empregos, dando também uma 
oportunidade para que a empresa reforce 
seu caixa, retorne a melhores padrões 
de faturamento e que consiga manter 
seu funcionamento e os empregos de 
seus funcionários.

Caso a empresa tomadora não 
cumpra o disposto nesse parágrafo, 
a dívida é considerada como vencida 
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antecipadamente, gerando obrigação de 
pagamento imediato (parágrafo quarto).

Fica impedida de tomar o crédito, 
de acordo com o parágrafo quinto do 
mesmo artigo, empresas que possuam 
condenação relacionada a trabalho em 
condições análogas às de escravo ou 
trabalho infantil. Parece claro e evidente 
esse impedimento, já que se o intuito é 
manutenção de empregos em condições 
dignas ao trabalhador, não há que se 
conceder esse crédito, com condições 
tão favoráveis e especiais, a empresas 
que não cumprem os regramentos mais 
basilares da legislação trabalhistas.

A taxa de juros de SELIC 
acrescida de 1,25% ao ano é 
extremamente vantajosa no momento 
analisado. Considerando que a meta 
da taxa SELIC no mês de dezembro de 
2020 é de 2% ao ano, acrescidos do 
sobrepreço de 1,25%, a taxa de juros do 
PRONAMPE totaliza aproximados 3,25% 
ao ano (aproximados, pois a taxa SELIC 
pode variar). Conforme relatório do 
Banco Central do Brasil, a taxa média das 
operações ativas de capital de giro (com 
taxa pós-fixada, como no PRONAMPE) 
no Brasil, no mesmo mês de dezembro 
de 2020, é de aproximadamente 
11,67% ao ano. A taxa de juros da linha 
PRONAMPE é mais de três vezes menor 
do que as taxas normalmente oferecidas 
pelas instituições financeiras.

Além disso, dentro deste prazo 
de 36 meses citado no inciso II, há 
8 meses de carência para início dos 
pagamentos, trazendo um prazo razoável 
de desafogo financeiro para as empresas 
tomadoras, iniciarem desembolsos para 

adimplemento das parcelas (artigo 5.º, 
inciso II do Anexo II do Estatuto do FGO 
– Regulamento do Programa de Garantia 
PRONAMPE).

Por fim, a cobertura do FGO 
PRONAMPE no caso de inadimplemento 
da empresa tomadora, às instituições 
financeiras concessoras é limitada 
a 100% do valor concedido de cada 
operação, limitada a 85% da carteira a 
qual estas operações estejam vinculadas.

Anexo II do Estatuto do FGO – 
Regulamento do Programa de 
Garantia PRONAMPE
Art. 18. As Instituições 
Participantes do Pronampe 
operarão com recursos próprios 
ou do Fundo Geral de Turismo 
(Fungetur), de que trata o art. 11 
do Decreto-Lei nº 1.191, de 27 
de outubro de 1971, e poderão 
contar com garantia a ser 
prestada pelo FGO Pronampe, 
até 100% (cem por cento) do 
valor de cada operação garantida, 
com cobertura pelo fundo da 
inadimplência limitada a 85% 
(oitenta e cinco por cento) da 
carteira à qual estejam vinculadas.

Desta forma, com 100% do 
valor de cada operação garantida pelo 
fundo FGO PRONAMPE, os riscos são 
mitigados e as instituições financeiras 
concessoras possuem segurança para 
ampliarem a concessão de crédito 
e injetarem recursos no mercado, 
estimulando a economia e consumo, 
mesmo em meio uma forte crise.

4.2 Concessão de Crédito

Verificando o relatório de 
concessões de crédito do fundo 
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FGO PRONAMPE, fornecido pelo 
administrador do fundo, o Banco do 
Brasil, no ano de 2020, foram concedidos 
mais de 37 bilhões de reais em créditos 
desta linha.

Desta forma, quanto a retração 
de crédito por parte das instituições 
financeiras, a ação governamental neste 
caso se mostrou eficaz, pois retomou 
o ritmo de concessões e injetou novos 
recursos de capital de giro para as micro 
e pequenas empresas.

Na figura abaixo, temos o quadro 
de concessão de crédito para cada 
estado da federação e seu totalizador.

Figura 1: Somatório de operações 
PRONAMPE por UF.

Fonte: Banco do Brasil.

Na figura abaixo se pode 
observar uma dominância dos dois 
principais bancos públicos brasileiros, 
o Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal, que somados garantem o 
volume de 60% dos valores concedidos 
pela linha de crédito no ano de 2020. Isso 
fortalece o caráter de política pública da 
ação, e demonstra que, mesmo com forte 
incentivo governamental, garantindo 
através do FGO, 100% das operações, 



336

CARVALHO, T. G.; FILHO, H. B. Política pública de acesso ao crédito para micro e pequenas 
empresas da região de Franca/SP, durante a pandemia de covid-19 no ano de 2020: Linha 
pronampe. In: Pires, D. F. (Org.). 13º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2021. 325-338p.; 
344p.

ainda houve uma participação mais 
tímida na concessão deste crédito por 
instituições financeiras privados.

Figura 2: Percentual de valor 
concedido por instituição participante.

Fonte: Banco do Brasil.

Na tabela abaixo, demonstra-se 
os valores concedidos em cada um dos 
municípios da região administrativa de 
Franca/SP, em volume total, no ano de 
2020.

Tabela 1 – Volume de crédito 
concedido para os municípios da 
região administrativa de Franca/SP

Fonte: Banco do Brasil.

5. Considerações Finais

Este trabalho apresentou como 
objetivo demonstrar como se forma o 
problema de escassez de crédito no 
mercado em um momento de crise e 
de que forma este instrumento, a linha 
de crédito PRONAMPE, poderia ser 
utilizada para reverter esse processo.

O estudo apresentou em seus 
tópicos conceitos como intermediação 
financeira e risco, que trouxe uma 
compreensão sobre os motivos da 
existência de uma retração de crédito, 
frente a um cenário de tanta incerteza, 
quanto a esse apresentado na pandemia 
de COVID-19 no ano de 2020.

Também demonstrou o 
artigo como foi formulada a linha de 
crédito PRONAMPE, suas principais 
características e como essas 
características estimularam a concessão 
de crédito, principalmente por parte dos 
bancos públicos brasileiros.

Finalmente, pelo presente 
estudo, demonstra-se como possibilidade 
para futuras análises, a verificação do 
motivo da dominância da concessão de 
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crédito, por parte dos bancos públicos, 
já que mais da metade de todo crédito 
concedido, foi disponibilizado apenas 
por dois bancos, e ambos, públicos. 

Também verificar, quando houver 
disponibilidade de dados estatísticos, 
a efetividade da ação, checando se a 
proposta realmente conseguiu atuar no 
combate ao fechamento de empresas e 
na manutenção dos empregos na região 
de Franca/SP.

Além dos itens apontados, 
também poderá ser verificado em 
estudos futuros, o índice de adimplência 
desta linha de crédito. Estes estudos 
oferecerão subsídios para implantação 
de melhorias nessas políticas, quando 
de novas intervenções deste tipo na 
economia brasileira.
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Resumo
Os serviços de saneamento, principalmente de 
água e esgoto, são importantes instrumentos 
para o desenvolvimento de uma cidade ou 
regi-ão. Este trabalho busca demonstrar os 
prós e contras da existência ou da falta destes 
servi-ços no desenvolvimento de uma região.
Palavras-Chave: Saneamento, Água, 
Esgoto.

11,22 bilhões investidos em saneamento 
anualmente (média), entre 2004 e 2016, 
um montante de R$ 6,19 bilhões foram 
gastos em despesas com fornecedores, 
e R$ 5,03 bilhões foram despesas com 
empregos diretos do setor. Se somarmos 
este valor com os R$ 3,56 bilhões de 
despesas com empregos indiretos 
e os R$ 5,09 bilhões da cadeia de 
empregos induzidos, temos um total de  
R$ 13,69 bilhões de renda gerada para 
trabalhadores direta ou indiretamente 
ligados ao setor. Isto demonstra a 
capacidade de levar desenvolvimento 
às regiões, através de um   intenso 
investimento neste tipo de beneficio para 
a população, sem levar em conta, ainda, 
o ganho social com a qualidade de vida 
dos cidadãos que se beneficiam destes 

Abstract
Sanitation services, mainly water and sewage, 
are important instruments for the development 
of a city or region. This work seeks to demons-
trate the pros and cons of the existence or lack 
of these services in the development of a re-
gion.
Keywords: Sanitation, Water, Sewage

1. Introdução

Os serviços de saneamento no 
Brasil, na maioria das regiões, ainda 
são muito incipientes. Na região Norte 
do Brasil, 51,45% dos municípios não 
possuem serviços de abastecimento de 
água e 91,07% não possuem serviços 
de esgoto. No total do país, 18,93% não 
possuem serviços de água e 48,47% de 
esgoto. Estes números somente tornam-
se melhores quando olhamos para a 
região Sudeste, que possui os melhores 
índices, 90,3% dos municípios com 
abastecimento de água e 78,59 com 
serviços de esgoto (SNIS, 2018).

O Instituto Trata Brasil, em seu 
estudo sobre os benefícios econômicos 
do saneamento, aponta que dos R$ 
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tipos de serviço.
Na outra ponta, ainda segundo 

o Instituto Trata Brasil, estima-se que, no 
ano de 2013, houve um total de 14,982 
milhões de casos de afastamento laboral 
em razão de diarreia ou vômito, doenças 
tipicamente de veiculação hídrica, ou 
seja, relacionadas à saneamento de 
pouca ou nenhuma qualidade.

Estas questões são norteadores 
deste trabalho, cujo objetivo principal 
é demonstrar a íntima relação do 
saneamento, principalmente no que se 
refere à distribuição de água de qualidade, 
coleta afastamento e tratamento de 
esgotos, com o desenvolvimento de 
uma região ou comunidade. Quanto 
aos objetivos específicos, pretende-
se apontar os ganhos econômicos, 
principalmente no que se refere a geração 
de empregos e renda, bem como com a 
valorização imobiliária e incremento de 
turismo regional.

Referencial Teórico

O debate sobre o saneamento no 
Brasil é antigo e deve ainda prolongar-se 
a por muitos anos. Estudos publicados 
anualmente pelo Instituto TRATA BRASIL 
e pelo Ministério das Cidades, através do 
SNIS – Sistema Nacional de Informações 
Sobre Saneamento apontam que ainda 
necessitamos investir muito na ampliação 
destes serviços, principalmente no que 
tange ao fornecimento de água tratada 
e serviços de coleta, afastamento e 
tratamento de esgotos.

Autores como Castro e Heller 
(2007), possuem uma extensa bibliografia 

que tratam do assunto de saneamento, 
no tocante às políticas públicas sobre o 
assunto, afirmam que:

A área de saneamento no 
Brasil atravessa momento de 
ricas possibilidades de novas 
formulações teórico conceituais 
e metodológicas, após a 
promulgação da Lei 11.445/2007 
(Brasil, 2007) e considerando 
os debates e disputas que 
antecederam sua aprovação.  
Tal instrumento legal implica a 
construção de um novo  quadro 
institucional para a área, o qual, 
por sua vez, tanto mais efetivo 
no atendimento dos interesses 
da população será, quanto 
mais clareza teórica obtiver 
dos efeitos das várias opções 
político-institucionais disponíveis. 
(CASTRO E HELLER, 2007 
P.284)

Tal afirmação pode estar em um 
contexto temporal ultrapassado, porém 
com a recente publicação da Lei nº 
14.026/20, que alterou o Marco Legal do 
Saneamento no Brasil (Lei nº 11.445/07), 
torna-se extremamente atual, pois as 
novas diretrizes, vigentes desde 2020, 
determinam que, em todo do Brasil, os 
serviços de saneamento deverão estar 
universalizados até dezembro de 2033. 
Tal determinação legal abre espaço para 
inúmeras possibilidades, desde os novos 
modelos de contratação das empresas 
de serviços de saneamento, onde a 
exigência de licitação passou a incluir 
as empresas estatais ou de economia 
mista, que antes podiam celebrar 
convênios e contratos de programas 
com os municípios, que detêm o poder 
concedente destes serviços.
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OLIVEIRA (2017) afirma o 
seguinte:

Podemos buscar compreender a 
questão dos  serviços de água e 
esgoto como um direito humano 
básico, mas que acaba por 
se tornar um profundo campo 
de disputas que reproduzem 
desigualdades (OLIVEIRA, 2017, 
P.133)

Sendo um direito de todos os 
cidadãos, e um dever do ente público, 
nas três esferas (municipal, estadual e 
federal), o saneamento é instrumento 
fundamental de saúde pública, de 
desenvolvimento e de bem estar social.

Para AMARTYA SEN, um país 
pode ter um alto PIB, e nos padrões 
convencionais da economia ser 
considerado um país rico, porém ser 
pobre em qualidade de vida de seus 
cidadãos (SEN, 1980). Neste sentido, 
uma comunidade cujos serviços de 
saneamento são precários ou não 
existem, tende a desenvolver-se 
menos que aquelas onde este serviço 
é prestado com qualidade. Logicamente 
que isso demanda investimentos, que, 
quando não realizados, tem deixado 
grande parte dos brasileiros órfãos, 
cujas comunidades sofrem com a baixa 
qualidade de vida e com índices de 
desenvolvimento abaixo do esperado.

O relatório Benefícios 
Econômicos e Sociais da Expansão do 
Saneamento no Brasil, do INSTITUTO 
TRATA BRASIL, afirma que investir 
em serviços de saneamento, além 
de melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos, possibilita um considerável 

incremento na geração de empregos, 
sejam eles diretamente ligados aos 
serviços e obras de implantação dos 
serviços, ou indiretamente em toda a 
cadeia produtiva da construção civil, ou 
dos prestadores de serviços de projetos 
dentre outros (TRATA BRASIL, 2018, 
p.26)

Este mesmo estudo traz ainda 
conclusões sobre as externalidades 
negativas da ausência destes serviços, 
nos campos da economia, educação 
e saúde. No campo do trabalho/
emprego, como já citado anteriormente, 
a falta de serviços de saneamento 
de qualidade ocasiona um grande 
número de ausências/afastamento do 
trabalho e ainda interfere diretamente 
na remuneração do trabalhador. O 
estudo aponta que, no Brasil de um 
modo geral, trabalhadores que residem 
em regiões sem acesso aos serviços 
de saneamento básico chegam a ter 
ganhos menores, na ordem de 52,4%. 
Se considerarmos apenas capitais, este 
número cai um pouco (45,3%), porém 
ainda em patamares bastante altos.

Poderíamos apontar ainda 
inúmeras vantagens da existência de 
saneamento adequado em nossas 
cidades e outras tantas desvantagens da 
inexistência ou baixa qualidade deste, 
caminhando pelas áreas da saúde, 
educação, bem estar social entre outras. 

Para ajudar no entendimento 
do saneamento no Brasil uma 
contextualização histórica se faz 
necessária, indicando que, os primeiros 
esforços dos entes públicos no Brasil, 
começaram já no sec. XVI, mais 
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precisamente no ano de 1561, com 
a perfuração de um poço na cidade 
do Rio de Janeiro, por Estácio de Sá 
(ROCHA, 2016 p.43). Desde então 
muitos esforços têm sido demandados 
no sentido de atender os cidadãos e 
oferecer serviços de qualidade, muitos 
planos governamentais e políticas para o 
setor foram implementadas, dentre estas 
talvez o que mais tenha se aproximado de 
atingir seus objetivos seja o PLANASA - 
Plano Nacional de Saneamento do Brasil. 
Este plano foi criado em 1968, de modo 
experimental, e implantado em definitivo 
no ano de 1971, sendo extinto no ano de 
1986. O PLANASA utilizava recursos do 
também extinto BNH – Banco Nacional 
da Habitação, e este talvez tenha sido o 
plano de maior sucesso, uma vez que em 
1970 apenas 26,7 milhões de brasileiros 
tinham acesso a abastecimento de 
água potável e, em 1985, este número 
chegava as 82,8 milhões de brasileiros, 
um incremento da ordem de 56,1 
milhões, em 15 anos (MONTEIRO, 1993, 
p.2), o que demonstra um alto grau de 
eficiência.

2. Procedimentos Metodológicos

O trabalho utilizará uma 
pesquisa qualitativa, através da análise/
pesquisa bibliográfica, buscando 
autores que tenham consonância com 
o tema e também da análise de dados 
secundários, disponibilizados por 
órgãos oficiais, como o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, do IBGE e 
de institutos como o TRATA Brasil. Será 
apresentado, ainda, um estudo de caso 

de sucesso, do município de Franca - 
SP, que desde 2007, segundo estudos 
apresentados pela ABES, FIRJAN e 
Instituto TRATA BRASIL, figura sempre 
entre as 10 melhores cidades do Brasil, 
com mais de 100 mil habitantes na 
questão do saneamento.

3. Resultados Parcial/Final

Até o momento, com a análise 
dos dados disponíveis e da ampla 
literatura sobre o assunto, pode-se 
claramente identificar a interferência 
ou relação direta do saneamento no 
desenvolvimento de um município ou de 
uma região. Fica claro que os serviços 
de saneamento atingem indistintamente 
toda a população, melhorando as 
condições de todos, sejam estas de bem 
estar social, de saúde, de educação, de 
trabalho e econômicas.

Localidades onde os serviços de 
saneamento, mais especificamente de 
distribuição de água de qualidade e de 
coleta e tratamento de esgotos, além dos 
ganhos proporcionados com as obras 
para a implantação destes serviços, 
conseguem atrair investimentos de 
empresas dos mais diversos setores, 
principalmente aquelas cujos serviços 
tenham relação direta com a qualidade 
da água distribuída, como as de 
alimentação, produtos de higiene e ainda 
com o turismo.

4. Considerações Parcial/Final

Ao longo da história, o Brasil 
através de seus governantes e 
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políticos, tem tentado proporcionar aos 
brasileiros serviços de saneamento de 
qualidade. Estados, como São Paulo, 
têm obtido sucesso nesta seara, porém 
ainda existem situações de completo 
abandono, onde estes serviços nunca 
chegaram à população, principalmente 
nas comunidades mais pobres e 
afastadas dos grandes centros. 

Planos e políticas públicas 
para o setor foram produzidos ao longo 
dos últimos anos, principalmente na 
segunda metade do Século XX, dentre 
ele o PLANASA, que obteve um certo 
êxito durante sua existência, mas 
nenhum conseguiu atingir o objetivo, 
que é a universalização dos serviços de 
saneamento em todo o Brasil. 

Um novo desafio surgiu à partir 
da aprovação de Lei nº 14.026/20, 
que alterou o Marco Legal do setor, 
estabelecido pela Lei nº 11.445/07, que 
determina que estes serviços devem 
estar universalizados até dezembro de 
2033. São metas bastante desafiadoras, 
quando analisamos tudo o que se 
investiu e implantou principalmente 
nestas primeiras décadas deste século. 

Até o momento, muito pouco foi 
feito, desde a implantação deste novo 
modelo para o setor, principalmente no 
que se diz respeito à novas concessões 
e de obras propriamente ditas. Percebe-
se que o interesse, como sempre, 
continua apenas para nos grandes 
centros, deixando de lado as localidades 
onde realmente estes serviços são mais 
precários e necessários.
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