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Apresentação

É com muita honra que publicamos mais um livro Seminários de Pesquisa, nossa 
décima quarta edição, contendo os resumos expandidos dos projetos de pesquisa 
dos mestrandos do programa em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário 
Municipal de Franca – Uni-FACEF.

Este livro é fruto dos trabalhos desenvolvidos na disciplina de mesmo nome. A disciplina 
tem como objetivo apresentar, discutir e alinhar, na presença de orientandos e orientadores, 
temas relacionados à área de concentração e linhas de pesquisa do programa stricto 
sensu. Espera-se, com isto, aprimorar as discussões do desenvolvimento em todas as 
suas vertentes, seja na linha de políticas públicas, social, econômica, urbana, cultural 
ou ambiental, entre outras.

Esta obra apresenta capítulos que discutem a linha de pesquisa de desenvolvimento 
social e políticas públicas, a saber: a justiça restaurativa no ambiente escolar como 
forma de exercício de cidadania; a avaliação de políticas públicas voltadas à criança 
com autismo, de baixa renda, na cidade de Franca-SP, no período 2022-2023; a 
gastronomia, cultura alimentar e a fome em Campos do Jordão-SP, como um caminho 
para o desenvolvimento de políticas públicas; a inclusão social e a porta de entrada do 
acesso à justiça, propondo um estudo sobre o trabalho desenvolvido pelo núcleo de 
assistência judiciária da fundação educacional de Ituverava-SP, no período 2022-2023; 
a profissionalização em gastronomia através de redes de aprendizagem, planejando 
um estudo dirigido à cidade de Campos do Jordão-SP e o desenvolvimento local; as 
políticas públicas para a terceira idade em Franca-SP, com um incentivo à arte como 
estratégia para a qualidade de vida; e ainda a interferência da ambiência no bem-estar 
de profissionais na unidade de saúde da família em Franca-SP, propondo uma relação 
com o desenvolvimento social.

Finalizando a apresentação dos capítulos que debatem a linha de pesquisa de políticas 
públicas e desenvolvimento social, temos neste livro: a curricularização da extensão 
universitária como política pública e suas repercussões no desenvolvimento regional, 
propondo um estudo de caso da aplicação no curso de engenharia civil do interior de 
São Paulo; o sentipensar com a terra, as experiências decoloniais, sensíveis, afetivas e 
críticas e o pós-desenvolvimento; a ética e a moral na constituição de políticas públicas, 
discutindo os desafios do FIES como política de desenvolvimento social; a obesidade 
infantil, e a capacitação profissional da equipe de saúde da atenção básica de Franca-
SP; e ainda a influência dos parques urbanos no combate ao sedentarismo.

Este livro apresenta ainda capítulos que debatem a linha de territorialização e 
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desenvolvimento regional. São temas desta linha: a evolução do comércio eletrônico 
como alternativa para a indústria calçadista na cidade de Franca-SP, e finalmente os 
impactos da pandemia no ensino superior, com uma proposta de estudo sobre as novas 
modalidades de ensino nas instituições de ensino superior de Franca-SP.

Boa leitura.

Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 
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PROFISSIONALIZAÇÃO EM GASTRONOMIA ATRAVÉS DE REDES 
DE APRENDIZAGEM: UM ESTUDO DIRIGIDO À CIDADE DE 
CAMPOS DO JORDÃO/SP E O DESENVOLVIMENTO LOCAL

Camila Viegas Vianna

Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
A pesquisa tem o objetivo de discutir a 
profissionalização com a prática do ensino 
não formal, através de redes sociais, poten-
cializando o desenvolvimento local, através do 
turismo gastronômico da cidade de Campos do 
Jordão/SP.
Palavras-Chave: Formação em 
gastronomia, Educação não formal, 
Desenvolvimento local e regional.

estruturas, tecnologias e outros, feita por 
interesses similares ou complementares 
entre eles.

Novos termos foram criados, 
para especificar os arranjos locais, 
surgindo as redes criativas. 

As redes criativas, segundo 
Loiola e Lima: 

São arranjos que têm sua origem 
na criatividade, habilidade e 
talento individuais, assegurados 
por propriedade intelectual, e que 
têm potencial para geração de 
empregos e riquezas. (LOYOLA E 
LIMA, 2008, p. 7)

As redes criativas são 
colaborativas, pois participam diversas 
pessoas com formações e experiências 

Abstract
The research aims to discuss professionali-
zation with the practice of non-formal edu-
cation, through social networks, enhancing 
local development through gastronomic tourism 
in the city of Campos do Jordão/SP.
Keywords: Training in gastronomy, Non 
formal educa-tion, Regional development.

1. Introdução

Em uma sociedade 
contemporânea, informação e 
conhecimento são as principais fontes 
de produtividade e competitividade.  
Está baseada na capacidade de criar, 
processar e aplicar com eficiência e 
eficácia a informação transformada em 
conhecimento (BELUZZO, 2014).

Empresas e profissionais se 
unem para compartilhar conhecimentos, 
criando arranjos locais em diversos 
segmentos de mercado, a fim de 
estimular o crescimento coletivo e 
trazer inovações através de práticas 
cooperativas. As cooperações podem ser 
de vários tipos, entre ideias, materiais, 
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diferentes e estão comumente ligadas 
a conteúdos artísticos e de alto valor 
agregado. A gastronomia é perfeito 
exemplo de atividade a ser trabalhado 
em redes criativas, pois, como declarou 
Brillat-Savarin (1995) um dos mais 
famosos chefs da história, gastronomia é 
baseada em tudo que envolve o homem 
a partir do momento que ele precisa se 
alimentar, atuando na conservação e 
manutenção de seu corpo e agindo sobre 
seus sentidos e imaginação. “Atinge esse 
objetivo (…), todos os que pesquisam, 
fornecem ou preparam as coisas que 
podem se converter em alimentos” (p. 
61). Sendo assim, concebe-se que 
a gastronomia não está associada 
apenas à atividade na cozinha, mas 
corresponde a um conjunto de fatores 
como a experiência, a maneira de se 
alimentar, aspectos físicos, cognitivos, 
sociais e culturais. Trabalhando em 
grupos múltiplos, criam produtos que 
se conectam com as tendências e 
expectativas do público, se tornando um 
produto de alto valor agregado.

Esta tendência em trabalhar 
com redes também chega à educação, 
trazendo novas soluções com a 
formação de redes de aprendizagem.  
Segundo Harasim et al. (1995), nas 
redes de aprendizagem, participam 
pessoas das mais diferentes formações, 
reunidas num esforço comum de procura 
de informação e aplicação. A informação 
pode tornar-se conhecimento quando 
é algo significativo pelo indivíduo. As 
interações com as pessoas envolvidas 
pode ser utilizada na resolução de 
problemas específicos. Estas redes têm 

a potencialidade de gerar ambientes 
em que a construção do conhecimento 
é feita através de a um esforço de 
colaboração entre todos os participantes 
que têm à sua disposição, um conteúdo 
genuíno, que se aplica integralmente a 
sua realidade e não mais um conteúdo 
produzido em massa (HARASIM ET AL., 
1995).

As redes tecnológicas se 
relacionam com as redes criativas na 
viabilização da comunicação e visibilidade 
para o grupo, criando ambientes 
propícios, neste caso, à interação social e 
troca de conhecimentos de forma virtual. 
Para Pinochet et al. (2005), as soluções 
tecnológicas ideais que permitam uma 
comunicação eficiente e que seja flexível 
entre pessoas e organizações é o ponto 
mais crítico na criação e manutenção 
das redes criativas colaborativas. 

A formação de redes de 
aprendizagem está cada vez mais 
acessível devido aos avanços das 
tecnologías de informação e comunicação 
(TICs). O uso de smartphones e as 
redes sociais, popularizaram o uso 
dessas tecnologias e há cada vez menos 
pessoas com com dificuldade de acesso 
e utilização.  

Diante da problematização, 
apresenta-se o seguinte problema de 
pesquisa: de que forma a educação 
não formal pode contribuir para o 
desenvolvimento local e regional, 
se considerada a gastronomia como 
atividade econômica essencial de 
Campos do Jordão/SP?

Nesse sentido, a proposta deste 
estudo é explorar a possibilidade de 
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formação de recursos humanos na área 
de gastronomía, através de uma rede 
de aprendizagem na cidade de Campos 
do Jordão/SP, potencializando o turismo 
gastronômico e o desenvolvimento local 
e regional.

Campos do Jordão, a cidade 
mais alta do Brasil, possui localidades 
com mais de 2000 metros de altitude e 
está localizada nas montanhas da Serra 
da Mantiqueira no interior de São Paulo. 
Destino de 4,5 milhões de turistas todos 
os anos (BRASIL, 2021), a cidade atrai 
pessoas de vários estados à procura de 
um clima frio, contato com a natureza 
exuberante e gastronomia típica de 
inverno. O município ocupa o décimo 
lugar no ranking de número de turistas do 
Ministério do Turismo (BRASIL, 2021). 

Figura 1: Portal de Campos do Jordão.

 
Fonte: Pousada Recanto dos sonhos. Disponível 
em: 1https://www.recantodossonhos.com.br/
porque-campos-do-jordao-e-tao-frio/

Com a economia pautada 
predominantemente no turismo, boa 
parte dos profissionais da cidade 
trabalham ou já tiveram alguma 
experiência com a gastronomia. Porém, 
as oportunidades de se profissionalizar 
ou se aperfeiçoar são poucas e, não 

acessível para todos, além de serem 
oferecidos na cidade os mesmos títulos 
de cursos, que no restante do estado, 
sem necessariamente uma relação com 
o perfil e cultura da cidade.

A gastronomia representa um 
importante chamariz para os turistas, 
podendo ser por si só, o apelo turístico 
da cidade, desde que tenha uma 
identidade e seja única. Segundo o 
Ministério do Turismo (2021), o segundo 
maior gasto da viagem dos turistas 
é com a alimentação, ficando atrás 
somente dos gastos com o transporte. 
De olho nestes números, muitas cidades 
começam a desenvolver suas vocações 
gastronômicas e já são contabilizados 
mais de 200 festivais gastronômicos por 
ano no Brasil.

Sendo a gastronomia 
indispensável agente de desenvolvimento 
social e econômico em uma cidade 
turística, os objetivos específicos do 
estudo são refletir sobre a possibilidade 
de fomentar o desenvolvimento local e 
regional, por meio da profissionalização, 
através de redes de aprendizagem – 
criativas e tecnológicas – no segmento 
de Alimentos e bebidas (A&B), em 
Campos do Jordão/SP e, ainda, discutir 
sobre educação formal, não formal e 
informal; relacionar os conceitos de 
desenvolvimento como liberdade de 
Amartya Sen e Paulo Freire, trazendo 
também a visão crítica de Celso Furtado, 
valorizando o aspecto interdisciplinar 
de sua análise sobre desenvolvimento 
regional, valorizar a cultura da região 
da Serra da Mantiqueira e cidade de 
Campos de Jordão e por fim; propor 
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uma rede de aprendizagem de formação 
profissional, por meio de ações 
colaborativas, criativas e tecnológicas, 
para o segmento de A&B.

2. Referencial Teórico

O objetivo das redes de 
aprendizagem é sanar as necesidades 
educacionais locais, através dos 
conhecimentos e talentos da própria 
comunidade. Freire (1981, p. 79) ensina 
que “Ninguém educa ninguém. Os 
homens se educam em comunhão”. 
Dessa forma, as redes se organizam 
democraticamente, traçando seus 
próprios objetivos, com estratégias de 
ensino e com parcerias de pessoas de 
fora da comunidade ou ainda instituições 
que possam colaborar.

Com o objetivo de 
trazer posicionamentos sobre o 
desenvolvimento social e econômico, 
a presente discussão é pautada nos 
conceitos de desenvolvimento para 
liberdade de Amartya Sen e Paulo Freire. 
Segundo Sen (1999), o desenvolvimento 
está atrelado à liberdade e por 
isso, baseia-se principalmente em 
oportunidades sociais, facilidades 
econômicas, garantia de transparência 
política, segurança e proteção. A 
população deve ser ativa no destino 
de sua vida e sua comunidade, não 
devendo mais ser passiva e dependente 
de programas sociais, devendo ser 
assim, o aumento da liberdade humana 
o eixo principal das políticas públicas de 
desenvolvimento. Freire (1980) também 
discorre sobre o papel libertador da 

Educação, para o autor, a educação 
tem seu papel político e pode ser usada 
tanto para dominação quanto como para 
a libertação. 

Nesse sentido, aqui se 
correlaciona a educação formal com o 
contexto de desenvolvimento trazido por 
Sen (1999) e liberdade, trazida por Freire 
(1980, 1981, 1994, 2006), considerando 
o indivíduo corresponsável pela 
construção do próprio conhecimento e, 
consequentemente, da própria formação. 
Celso Furtado (1973, 1985, 2004) traz 
sua contribuição para a discussão 
sobre desenvolvimento sob a ótica da 
economia e Castells (1999, 2000, 2001), 
que conceitua sobre a nova forma de 
organização da sociedade em “redes”.

Foram utilizados o relatório 
da UNESCO Relatório Global sobre 
Aprendizagem e Educação de Adultos 
(UNESCO, 2010) e a pesquisa entitulada 
“Redes de Aprendizagem” feita em 
parceria com Fundo das Nações Unidas 
para a infância (UNICEF), pelo Ministério 
da Educação (MEC), pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e 
pela União Nacional dos Dirigentes da 
Educação (UNDIME).

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa é qualitativa 
e exploratória com o objetivo de 
proporcionar uma ampliação da temática 
objeto de estudo. A coleta teve como 
fonte os acervos bibliográficos, virtual 
e de livros do Sistema Integrado de 
Bibliotecas de uma Instituição de 
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Ensino Superior, o banco de dados e 
Portal da Capes, utilizando também as 
plataformas Google acadêmico e Scielo. 
Foram selecionados artigos nas línguas 
portuguesa, inglesa e espanhola, de 
autores na área de desenvolvimento 
social e regional, educação, turismo e 
gastronomia. É apresentado, ao final, 
um quadro de ações, como propostas 
para a constituição de uma rede de 
aprendizagem que permita a formação 
de capital humano, em gastronomía, a 
fim de promover a profissionalização da 
cidade e região, assim como potencializar 
o desenvolvimento local e regional. 

4. Desenvolvimento: focos teóricos 
acadêmicos da investigação

O Brasil, entre os anos 1950 
e 1960, alcan-çou um feito por poucos 
países do terceiro mundo, um processo 
de industrialização intenso e uma taxa 
de crescimento elevada. Vários setores 
tiveram participação no investimento 
do produto interno brasileiro (PIB), com 
destaque a área de transporte e energia. 
(MONTEIRO NETO, 2020)

Porém, nesta época e nas 
décadas seguintes, os salários e 
qualidade de vida da população não foram 
reflexo desta acumulação de riquezas. 
As taxas de trabalhadores que recebiam 
um salário mínimo, eram altíssimas, 
além da população rural que não teve 
benefícios com esse crescimento. 
Cerca de um terço da população vivía 
na miséria, demonstrando uma grande 
falha nas políticas públicas para o 
desenvolvimento (FURTADO, 2004).

Para o autor, o crescimento 
econômico tal como conhecemos, é 
uma alusão à modernidade e luxos 
para satisfazer os privilégios das 
elites, enquanto que desenvolvimento 
se caracteriza por um projeto social 
implícito, subjacente. Quando o projeto 
social se baseia na melhoria de vida 
de uma população, o crescimento 
econômico, evolui e se transforma em 
desenvolvimento.

Segundo o mesmo autor, o 
Brasil seria um exemplo claro de mau-
desenvolvimento, pois não houve 
correspondência entre crescimento 
económico e desenvolvimento. Portanto, 
desenvolvimento não pode ser pensado 
como acúmulo de riquezas e aumento 
de produtividade, mas como um meio de 
potencializar a sabedoria e criatividade 
humana para responder aos anseios da 
coletividade.

Por isso, a transformação 
de crescimento em desenvolvimento 
não é automática ou espontânea. Ela 
é o resultado de um projeto político 
desenhado, para formar uma sociedade 
capaz de asumir um papel atuante e 
dinâmico no processo de transformação.

A expressão Desenvolvimento 
Local no Brasil, começou a entrar 
em discussão na década de 1970, 
usando-se conceitos diversos como 
desenvolvimento comunitário, 
desenvolvimento territorial ou ainda, 
desenvolvimento endógeno (DORSA, 
2019).

Esse movimento endógeno com 
cunho social e protagonisto do individuo 
em sua comunidade ou região, surge 
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para quebrar os paradigmas positivistas 
de desenvolvimento com enfoque 
puramente econômico.

Segundo Martín (1999), essa 
mudança das ações que passam 
a ser voltadas a iniciativas de base 
econômica familiar é uma estratégia 
de desenvolvimento local, pois além 
de maximizar a economia, colabora 
com a interação social necessária para 
a criação de um tecido social, local e 
regional.

A cultura da solidariedade 
no trabalho colaborativo é promotora 
de desenvolvimento no uso de suas 
potencialidades. Ávila (2000), concebe 
que ao estimular as vocações locais, há 
um ganho expressivo de competências 
e habilidades no território, por meio de 
ações colaborativas de pessoas tanto da 
comunidade quanto de fora dela, tendo 
como resultado também a formação de 
recursos humanos.

Castells (2001), complementa 
que diferentemente do passado, 
informação e conhecimento, são 
as principais fontes de crescimento 
e produtividade nas sociedades 
avançadas, em detrimento da produção 
de bens, e traz três afirmações e 
previsões sobre a teoria clássica do pós-
industrialismo:

1. Todas as esferas econômicas 
terão como fonte de 
crescimento e produtividade 
a geração de conhecimentos 
adquiridos mediante 
o processamento das 
informações;

2. A atividade predominante de 
produção de bens, mudaria 
para prestação de serviços;

3. Extinção do emprego rural, 
seguido por um grande 
declínio do emprego industrial, 
em benefício do setor de 
serviços que terá a oferta 
esmagadora de empregos.

A proposta de uma rede de 
aprendizagem para profissionalização 
na área de A&B, vem de encontro a 
sanar a formação de recursos humanos 
para o setor de serviços, que irá 
capacitar os individuos para disputar 
vagas que exigirão alto valor agregado. 
Além de indiretamente capacitar para 
autonomia, aprender a aprender, 
planejamento e gestão do tempo, 
trabalho colaborativo, letramento digital, 
comunicação, criatividade e interação 
social, que também trarão contribuição 
para o crescimento econômico e o 
desenvolvimento local.

5. Redes de Aprendizagem

As tecnologias de informação 
aliadas às tecnologias de comunicação, 
trouxeram a integração mundial 
em redes globais. Castells (2005), 
defende o modelo da sociedade em 
rede. Segundo o estudioso, as ações 
possibilitadas pelas TIC associadas a 
redes de conhecimento, potencializam 
a reação em cadeia da economia da 
informação que é característica da era 
contemporânea.

A sociedade em rede é a 
nova organização social na era da 
informação. É assim denominada porque 
ultrapassam o sentido de tempo e espaço 
e é constituída por redes de produção, 
experiência e poder, construindo a 
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cultura dos fluxos globais que, com sua 
expansão dinâmica, vai substituindo aos 
poucos as formas sociais existentes 
(CASTELLS, 2001).

Para Monteiro (2019), as redes 
podem ser compreendidas como um 
agrupamento de pessoas ou instituições, 
geralmente de localizações geográficas 
diferentes e se organizam através das 
tecnologias de comunicação.

Para Beluzzo (2014), as redes 
devem ser estudadas com relação ao seu 
valor como meio de alterar as políticas 
públicas e ações do setor privado, para 
apoiar o desenvolvimento sustentável, 
pois as redes partem da premissa 
da criação de valor compartilhado 
pelos seus membros. A geração de 
informações que coletivamente é 
transformada em conhecimento. Além 
de desenvolver juntos a capacidade de 
pesquisa e comunicação, desenvolvendo 
competências importantes em todos os 
membros. A autora ainda destaca que:

As TICs constituem, 
concomitantemente, produtos, 
processos e instrumentos de 
transformação da realidade. 
São construídas, apropriadas, 
utilizadas e adaptadas por pessoas 
e coletivos sociais a partir de 
suas necessidades e interesses.  
Assim, uma infraestrutura das 
redes de informação se  instala, 
conectando  diferentes  âmbitos  
da  sociedade  e,  em  decorrência,  
surgem  novas  formas  de 
organização  e  de  racionalização  
econômica  dos  processos  de  
produção  e  das  relações  de 
trabalho. (BELUZZO, 2014, p. 51).

As TICs são instrumentos de 
transformação da realidade e as redes 
de informação conectam diferentes 
âmbitos da sociedade levando a 
melhoria nos processos e resultados de 
trabalho. O novo ambiente virtual trouxe 
mais liberdade para as pessoas que, 
por sua vez, assumiram um lugar mais 
ativo redefinindo o modelo de criação 
de conhecimento da sociedade, pois 
troca a ação individual pela ação com 
participação de outros atores sociais 
em uma nova forma de crescimento e 
organização baseado em inovações e 
comunicação (MONTEIRO, 2020). 

Segundo Castells (2001), 
estudos mostram que as inovações 
em conjunto com as organizações 
em rede têm gerado crescimento e 
desenvolvimento, pois as organizações 
são flexíveis e capazes de se 
coordenarem, de forma descentralizada. 
Quando esta transformação estrutural for 
observada, surge uma nova sociedade. 
Essa nova sociedade modifica as 
percepções de espaço e de tempo 
levando ao aparecimento de novos 
hábitos e cultura.

A proposta de uma rede de 
aprendizagem vem ao encontro desse 
conceito de sociedade em rede e 
teria a formação do grupo como ponto 
de partida. Este grupo é composto 
por pessoas de diferentes níveis de 
formação, idades, géneros e vivências, 
porém com objetivos de aprendizagem 
em comum. 

Freire (2004) caracteriza a 
aprendizagem em rede como um projeto 
político social de transformação para 
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as classes populares com o objetivo de 
diminuir a exclusão e a desigualdade. 
As redes contribuem com a geração 
de ambientes, onde a construção do 
conhecimento é gerado, a partir da 
colaboração dos membros, produzindo 
conhecimento legítimo que atende às 
suas necesidades locais e pessoais. 
Atendendo a uma necessidade pessoal, 
esse conhecimento adquirido passa a ser 
significativo, tornando-se efetivo e para 
toda a vida e ajudaria a sanar o déficit 
de oferta para educação e capacitação 
profissional de adultos.

O relatório publicado pela 
UNESCO (2010) traz dados de vários 
países do mundo e comprova que a 
demanda pela educação de adultos 
e qualificação profissional não é 
atendida plenamente pelo orçamento 
da educação pública e por isso, tornam-
se necessárias alianças entre o poder 
público, sociedade civil e empresas, para 
aumentar e tornar a oferta eficiente. Outro 
ponto de destaque é a eficácia de uma 
abordagem de aprendizagem, através de 
atividades coletivas em deprimento das 
individuais. Iniciativas como educação 
comunitária, comunidades, redes e 
festivais de aprendizagem, contribuem 
para a educação de adultos.

Nas redes, o processo de 
ensino e aprendizagem acontece com 
a interação pré-planejada entre os 
participantes, que também poderão 
interagir com pessoas convidadas 
de fora da rede, como profissionais 
técnicos contratados ou até instituições 
apoiadoras.

As atividades ocorrerão através 

dos recursos das TICs, que oferecem 
uma variedade de opções de recursos 
didáticos que possibilitam o contato com 
as informações mas também possibilitam 
a interação entre pessoas da rede e de 
outros círculos, aumentando o repertório 
das discussões e permitindo uma 
construção coletiva do conhecimento.

6. Educação Formal e Não Formal

Para se atingir o objetivo de 
aprendizagem em rede, as estratégias de 
ensino e organização estarão pautadas 
nos conceitos de educação não formal. A 
não formalidade está presente em todos 
os níveis de ensino. Pode ser identificado 
no contraturno das escolas, nas igrejas, 
nas comunidades em geral, envolvendo 
um universo de temas que podem 
dificultar sua compreensão (AROEIRA 
GARCIA, 2015).

O ensino formal se caracteriza 
por ser hierárquico e graduado 
cronologicamente, abrangendo escolas 
de base, estudos acadêmicos e 
capacitações profissionais. O ensino 
informal são os conhecimentos 
adquiridos com influência do meio de 
convivência, como atitudes, valores 
e conhecimentos obtidos através de 
experiência de vida e o ensino não formal, 
é dedicado a pessoas que possuem 
objetivos de aprendizagem em comum 
e se organizam em atividades fora do 
sistema escolar tradicional (AROEIRA 
GARCIA, 2008).

O Relatório global sobre 
aprendizagem e educação de adultos, 
publicado pela UNESCO (2010), 
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concebe educação não formal como:

A educação não formal, apesar 
das impressões contrárias, não 
constitui um sistema distinto e 
separado de educação, paralelo 
ao sistema formal de educação. 
É qualquer atividade educacional 
organizada, sistemática, 
desenvolvida fora do âmbito 
do sistema formal, que visa a 
oferecer tipos selecionados 
de aprendizagem a subgrupos 
específicos da população, 
tanto adultos como crianças. 
Assim definida, a educação 
não formal inclui, por exemplo, 
extensão rural e programas de 
treinamento de agricultores, 
programas de alfabetização de 
adultos, ensino profissionalizante 
oferecido fora do sistema formal, 
clubes de jovens com finalidade 
substancialmente educacional, 
e vários programas comunitários 
de capacitação em saúde, 
nutrição, planejamento familiar 
cooperativas etc. (UNESCO, 
2010 p. 8). 

Para a UNESCO (2010), a 
educação não formal é uma atividade 
sistêmica e organizada, que tem 
como objetivo oferecer programas 
selecionados de aprendizagem, a fim de 
atender a um público específico, tanto 
adultos quanto crianças, inclusive ensino 
profissionalizante fora do sistema formal. 

Para ilustrar, seguem 
algumas diferenças entre os contextos 
educacionais no quadro a seguir:

Quadro 1 - Identidade dos contextos: 
formal, não formal e informal de 
educação.
Contextos
educacionais

Propósito

Organização

Tempo

Estrutura

Controle

Intencionalidade

Formal

Geral com
certificado

Cronológica,
padronizada

Longo prazo,
contínuo,
sequencial

Baseada na
instituição,
currículo
definido,
avaliativa

Externo,
hierárquico

Centrada no
educador

Não
Formal

Específico
com ou sem
certificado

Individualizada,
prática

Curto prazo,
não sequencial

Baseada no
aprendiz,
currículo
flexível, não
avaliativa

Interno,
democrático

Centrada
no aprendiz

Informal

Específico

Sem
organização

Sem prazo

Baseada no
aprendiz,
flexível,
não avaliativa

Interno,
democrático

Centrada
no aprendiz

Fonte: MARANDINO, M, 2008, p. 6.

No quadro, a comparação entre 
os contextos de educação nos traz as 
principais características e diferenças 
entre eles. O propósito da educação 
formal é específico, ao contrário da 
informal que é geral e abrange vários 
temas. Neste item também traz um 
detalhe importante que é a certificação. 
A formal tem seu reconhecimento 
através de certificados e diplomas que 
validam o conhecimento adquirido e o 
contexto não formal pode ter ou não o 
certificado a depender do objetivo do 
estudo. A informal, ao contrário, não 
tem um propósito específico e não tem 
certificação.

Os contextos são organizados 
de forma diferente, sendo a educação 
formal, cronológica, padronizada através 
de etapas, séries num longo período 
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para sua conclusão, enquanto que a 
não formal tem seu tempo específico 
para atender a necessidade educacional 
atual, num curto período de tempo. A 
informal não possui tempo ou avaliações, 
nem etapas desenhadas.

No quadro também é 
apresentada a educação formal 
estruturada num currículo fechado, 
baseado na instituição, com sistema 
avaliativo externo e hierárquico, com a 
intencionalidade centrada no educador, 
enquanto que na não formal, sendo as 
necesidades específicas atendidas, o 
currículo é flexível, democrático, com 
sistema não avaliativo/punitivo e é 
centrado no aprendiz. Pois, ter muita 
informação disponível caracteria a 
sociedade da informação, mas não 
caracteria a sociedade da aprendizagem. 
Aroeira Garcia (2007, p. 9) menciona 
que:

 
O mais importante é o 
desencadeamento de um vasto 
e continuado processo de 
aprendizagem, que depende 
de um pensamento reflexivo e 
ético, resultado da mudança 
na consciência humana que 
o conhecimento gerado pela 
informação promove. 

A informação se transforma em 
conhecimento quando é contextualizada, 
assimilada e utilizada. O sujeito ou 
o grupo irá definir sua relevância, 
confiabilidade e pertinência. Porém 
o aprendizado, segundo Marques e 
Freitas (2017), ocorre da interação do 
conhecimento com o ambiente. 

Os mesmos autores discorrem 

que a velocidade com que a informação 
é gerada, somado a convergêcia das 
mídias, potencializa a importância da 
gestão das competências, pois já não há 
dificuldade em adquirir informação mas 
sim, dar significado e usos adequados, 
entendendo os fatos e fenómenos que 
circundam esta informação.

No contexto de aprendizagem 
ao longo da vida, a educação não 
apenas transfere conhecimentos, mas 
também deve construir habilidades 
sociais, ajudando as pessoas a se 
realizarem através de autoconhecimento 
e criatividade. Além destas pessoas 
serem capazes de identificar e resolver 
problemas, exercer a criticidade, gerar 
ideias e trabalhar em grupo e em 
comunidade.

7. Uso Educacional das Redes Sociais 

As mídias, principalmente no 
pós-pandemia, se destacaram com um 
potencializador educacional. Dentre as 
principais funções podemos destacar:

• A autoria compartilhada;
• Construção coletiva 

de conhecimentos e 
significados;

• Acesso a múltiplas bases de 
informação;

• Protagonismo dos 
estudantes, que além de 
produzir conteúdos, foram 
muitas vezes co-autores do 
currículo;

• Sociabilidade através das 
redes.
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Castells (2000), conceitua rede 
como uma nova morfologia social, que 
modificou a lógica de produção, de poder 
e de cultura. Assim a educação deve 
transformar sua essência organizacional 
e assumir também uma nova forma para 
acompanhar as tendências e capacitar 
para essa nova cultura de mercado.

As redes provocam uma 
ressignificação no ensino aprendizagem, 
pois, segundo Monteiro (2019), as 
redes extinguem as escalas macro e 
micro, como família, bairro, cidade, 
grupos específicos e as substituem por 
conectividade global.

Monteiro (2020), aponta que 
as ferramentas digitais gratuitas, 
de fácil utilização, democratizou o 
conhecimento, que antes era limitado 
a livros, escolas e bibliotecas, e agora 
passou a ser distribuído e assimilado em 
escala global, através de interatividade 
multimídia, com fotografias, vídeos, 
músicas, podcasts, entre outros. Em 
seus estudos, o autor afirma que há 
uma forte colaboração das tecnologias 
para entretenimento na aquisição de 
competências educacionais.

As redes sociais, segundo 
Castells (2000), se originam em 
relações afetivas entre os usuários de 
ambientes virtuais, de caráter pessoal ou 
profissional, que através de predileções, 
se unem tecendo novos conglomerados 
gerando interação entre seus membros 
com compartilhamento de interesses e 
conteúdos. Monteiro (2019) conceitua 
que a principal diferença entre rede e 
mídia social é o vínculo dos participantes, 

na rede há reciprocidade e interação, 
já na mídia social, não existe vínculo, 
apenas um interesse em comum e 
também não há obrigatoriedade de 
interação e reciprocidade.

Uma das dificuldades 
enfrentadas pelas redes é a plataforma 
utilizada. Em muitas situações, os 
participantes perdem o interesse 
nos estudos a medida que sentem 
dificuldades com o acesso a navegação 
e ao ambiente virtual (HARASIM ET AL, 
1995). Sendo assim, é proposto para uma 
rede de aprendizagem em Campos do 
Jordão através do uso de redes sociais, 
gratuitas de fácil acesso e utilização 
pelos membros da rede. Como exemplos 
de aplicativos que poderão ser utilizados 
para uso educacional podemos citar 
TikTok, Youtube, Facebook e Instagram.

O TikTok por exemplo, já tem 
em sua plataforma ferramentas para 
uso educacional e aprendizado criativo e 
estimula seus usuários a utilizá-las:

A alegria de aprender no TikTok 
é que o conteúdo oferece dicas 
e sugestões instrucionais em um 
formato criativo, ensinando algo 
útil e inspirando os usuários a 
buscar mais informações de uma 
maneira divertida e envolvente 
(TIKTOK, 2020, p. web)

Nesse aplicativo, os usuários 
postam vídeos curtos de até sessenta 
segundos e é utilizado por alguns 
professores por exemplo, solicitando 
aos alunos que produzam vídeos 
explicativos sobre algum tema estudado 
e como aplicar em situações reais do 
dia a dia desse estudante. A atividade 
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exigirá desse aluno competências para a 
produção do vídeo, como, planejamento, 
poder de síntese - compilar todas 
as informações em pouco tempo de 
exibição, improvisação, criatividade 
- uso de recursos disponíveis em 
casa ou escola para a ambientação e 
cenário, comunicação – oral, gestual. 
Competências desenvolvidas de forma 
lúdica, divertida com muitos recursos 
audiovisuais (MONTEIRO, 2019).

O Youtube funciona de maneira 
parecida ao TikTok. É uma plataforma 
de postagem de vídeos porém, não tem 
tempo limite e não possui muitos recursos 
para a produção do vídeo e interação 
dos usuários, funcionando mais como 
uma mídia social. Muitos professores se 
utilizaram dessa ferramenta por exemplo, 
para ajudar seus alunos a entenderem 
obras clássicas para o vestibular, que 
são consideradas muito dificeis. Os 
vídeos foram criados para desenvolver 
novas competências em métodos 
de leitura e escrita e os professores 
ficaram conhecidos como Booktubers 
(MONTEIRO, 2020). 

O facebook e o Instagram são 
redes sociais que funcionam de maneiras 
parecidas. Facilita a interação entre os 
usuários, com chats para conversação e 
reações nas postagens. São permitidos, 
vídeos, áudios e textos curtos, além 
de permitir o armazenamento de 
arquivos, podendo substituir sistemas 
de aprendizagem virtual amplamente 
utilizados como o Moodle ou Blackboard. 
Possibilita também um currículo flexível 
pautado nos interesses dos usuários, 
ultrapassando os limites de tempo e 

espaço formais e criando uma relação 
menos hierárquica entre educadores e 
educandos.

8. A gastronomia de Campos do 
Jordão/SP: breve histórico 

A cidade foi fundada em 
1874, e contava com um pequeno 
povoado às margens do rio Imbiri. Em 
1915 a população já tinha aumentado 
consideravelmente e foi fundado o distrito 
de Campos do jordão, que naquela 
época fazia parte do municipio de São 
Bento do Sapucaí. Em meados de 1920, 
iniciam-se as construções dos primeiros 
sanatórios para cuidado de doentes dos 
pulmões, especialmente para tratamento 
da tuberculose, doença que tinha ainda 
alta mortalidade por não ter tratamento 
específico (LINO, 2016).

A cidade foi considerada ideal 
para os tratamentos, pois oferecia ar e 
águas puras da montanha associados à 
posição geográfica: eixo Rio-São Paulo, 
local de grande concentração urbana e de 
muitos cortiços, locais que as autoridades 
sanitárias consideravam insalubres e 
causadoras da disseminação da doença 
e; ser longe, afastada o suficiente deste 
mesmos centros para o doente melhorar 
e também não contaminar mais pessoas. 

Em 1934, o distrito é emancipado 
e se torna município. O nome da cidade 
é uma homenagem ao dono das 
primeiras terras que originaram a cidade, 
conhecido como Brigadeiro Jordão. 
Nesta época ainda não haviam ruas 
asfaltadas ou muita estrutura na cidade, 
porém, hotéis e comércios foram criados 
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para atender os parentes dos doentes 
que os acompanhavam ou vinham visitar 
e também os trabalhadores dos hospitais 
e das obras (LINO, 2016).

Os hábitos alimentares desta 
região têm as características do Vale 
do Paraíba. Verduras vindas de horta 
caseira, gordura animal como a banha 
de porco, carne de animais criados no 
quintal, arrozes cultivados na região 
(CUNHA, 2019).

Em meados dos anos 1940, 
inauguram os hotéis ícones da cidade 
e em funcionamento até hoje: Vila 
Inglesa, Toriba, e o Grande Hotel. 
Neste momento, a cultura gastronômica 
voltada para o turismo, sofre sua 
grande transformação. Estrangeiros 
como suíços, croatas, iugoslavos, mas 
principalmente, alemães, procuraram 
refúgio na cidade pelo início da segunda 
guerra mundial. Alguns alemães saídos 
de campos de concentração, chegaram 
na cidade para trabalharem nestes 
grandes hotéis (CUNHA, 2019).

Segundo Svevo e Nedopetalski 
(2007), apenas no Grande Hotel 
chegaram mais de cinquenta alemães, 
todos com formação e experiência para 
trabalharem como cozinheiros, garçons, 
confeiteiros, padeiros, camareiros, 
barbeiros, eletricistas, e outras 
especializações. Há relatos de que até 
os livros de receitas seguidos nos hotéis 
eram alemães.

Importante destacar que esses 
grandes hotéis funcionavam também 
como cassinos, permitidos no Brasil na 
época de sua inauguração e já atendia 
um público exclusivo disposto a gastar 

muito dinheiro e ter um serviço de 
excelência.

Ao final da guerra, alguns 
trabalhadores retornam à Alemanha, 
mas outros permanecem na cidade 
apadrinhados por outros alemães, se 
destacando o sr. Henrique Hillebrecht, 
que através da Companhia de hotéis, 
gerenciava o hotel Toriba e o Grande 
Hotel, contratando seus patrícios que 
quisessem permanecer no Brasil. Como 
não havia treinamento profissional na 
época, os brasileiros que trabalhavam 
com os alemães eram treinados por 
eles, aprendendo seu modo de trabalhar 
e sua cultura (CUNHA, 2019).

Em 1958, a companhia de 
hotéis é desfeita e a gerência dos hotéis 
volta a ser separada. Em 1959, o hotel 
Toriba passa a ser gerenciado por um 
suiço, o sr. Joseph Jurt, que inova no 
sistema de serviço e gestão, e introduz 
duas tradições da cidade: o chá da tarde 
e o “fondue”, feito na versão com queijos 
ou chocolate, é considerado prato 
indispensável na visita à cidade.

Figura 2: Fondue de queijo.

Fonte: Blog Milium. Disponível em: 2https://blog.
milium.com.br/receitas/aprenda-a-fazer-fondue-de-
queijo-e-de-chocolate/
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Em 1980, o Grande Hotel vai à 
falência e é reinaugurado somente em 
1998, agora gerenciado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial, 
conhecido como SENAC. Totalmente 
reformado, asume um novo papel como 
Centro de Educação em Turismo e 
Hotelaria, sendo o primeiro hotel-escola 
do Brasil, oferecendo gratuitamente 
à população os cursos de cozinheiro 
profissional e garçom (SVEVO E 
NEDOPETALSKI, 2007).

Em 1999, inicia-se o curso 
superior em gastronomia, primeiro do 
Brasil, com professores estrangeiros 
vindos da Europa e Estados Unidos 
contratados para formular o curso e 
ministrar as primeiras aulas formando 
os novos profesores, influenciando os 
pratos oferecidos nos estabelecimentos 
comerciais.

9. Proposta de Rede de Aprendizagem 
para Campos do Jordão/SP

As redes de aprendizagem 
assumem muitas formas, tamanhos e 
interesses diferentes porém, o sucesso 
da operação tem características 
organizacionais em comum. A publicação 
“Redes de Aprendizagem” (UNICEF, 
2008), é uma pesquisa realizada em 
conjunto com as instituições: Fundo das 
Nações Unidas para a infância (UNICEF), 
pelo Ministério da Educação (MEC), 
pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) e pela União Nacional dos 
Dirigentes da Educação (UNDIME) que 
apresentou um estudo realizado com 37 

redes que têm como sentido e meta de 
trabalho, a valorização da educação e 
da aprendizagem. Essa pesquisa servirá 
como apoio para a elaboração da rede 
de aprendizagem em Campos do Jordão.

Para obter os resultados foram 
entrevistados, gestores, professores, 
familiares, alunos, enfim, todos os 
envolvidos na rede de aprendizagem, que 
apontaram as razões que consideraram 
importantes para o sucesso. Foram 
identificados dez pontos presentes em 
quase todas as respostas. Esses pontos 
são na verdade práticas articuladas com o 
Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) e estão listadas a seguir:

• Foco na aprendizagem
• Planejamento
• Avaliação
• Perfil do educador
• Formação do corpo docente
• Valorização da leitura
• Atenção Individual ao aluno
• Atividades complementares
• Parcerias
• Consciência e práticas de 

rede

A prática de avaliação foi 
apontada com uma das principais 
ferramentas para o sucesso. A pesquisa 
demonstrou que a avaliação de 
desempenho baseado em indicadores 
ou metas é um fator que contribui com 
o compartilhamento de responsabiliddae 
no grupo e é assumida como um 
compromisso trazendo resultados a 
todos. E ainda nesse quesito ressaltam 
que nem sempre a rede tem autonomia 
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para realizar as avaliações sozinhas 
e o fazem com ajuda externa, com 
instituições públicas ou privadas na 
forma de apoio ou até com contratação 
de consultoria especializada.

Além desses itens principais, 
foram menos citados mais sete 
aspectos, porém também considerados 
importantes:

• Acesso à educação básica
• Interação com as famílias e 

comunidade
• Trabalho por projetos
• Respeito ao tempo escolar
• Plano de carreira
• Cargos e salários

O trabalho por projetos, é uma 
forma de compilar todas as informações 
adquiridas em um único projeto aliando 
a teoria à prática, dando significado às 
aprendizagens e contextualizando os 
problemas locais.

Foram apontados também 
desafios para manter a qualidade da 
educação oferecida:

• Gestão Participativa
• Qualificação dos 

participantes
• Integração com as redes de 

ensino 
• Inclusão de pessoas com 

deficiência

Segundo o mesmo relatório, as 
atitudes dos gestores mais valorizadas 
também foram citadas e estão listadas a 
seguir:

• Reconhecer e incentivar 
a participação de toda a 
equipe;

• Exigir qualidade do trabalho 
e promover parceria na 
resolução de problemas; 

• Se fazer acessível;
• Assegurar a presença ativa 

e participativa do grupo e 
compartilhar as decisões;

• Cobrar dinamismo e 
empenho dos membros;

• Ouvir todos com atenção e, 
quando necessário advertir, 
fazê-lo em particular; 

• Priorizar sempre os aspectos 
pedagógicos em suas 
decisões.

Os gestores são citados 
de forma geral, como parceiros e 
inspiradores, como guardiões do foco da 
aprendizagem e garantidores das boas 
condições de trabalho e ambiente.

Quanto aos alunos, as maiores 
dificuldades:

• Falta de acesso por 
problemas de conectividade;

• Autonomia no aprendizado
• Gestão do tempo
• Planejamento
• Autodireção
• Automotivação

Por fim, uma dificuldade 
encontrada por alguns membros da 
rede é a autoexposição. Medos e 
inseguranças quando às expresões e 
escrita, representam um desconforto 
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com a metodologia em redes que exige 
interação e participação ativa no grupo. 
Porém também notou-se que essa 
dificuldade diminuía com o passar do 
tempo e contato com as produções dos 
colegas e bibliografias indicadas e esse 
participante passa a produzir conteúdos 
genuínos, com sua forma própria de 
se expressar, contextualizando sua 
localidade e individualidade em sintonia 
com a perspectiva das metas de 
aprendizagem da rede (UNICEF, 2008).

10. Conclusões parciais

A gastronomia, no conceito 
turístico, é compreendida como 
manifestação cultural, consolidando-se 
como elemento estratégico, para atração 
de público em um destino e a formação 
de recursos humanos especializado na 
cultura local se faz necessária.

A educação formal, por vezes, 
não consegue atingir o objetivo de ser 
para todos. Seja pela pela falta de acesso 
ou ainda pela incapacidade do aluno em 
absorver a informação e transformar 
em conhecimento pela forma a qual é 
ministrada. Sendo assim, a educação 
não formal pode ajudar a sanar as 
necessidades de um público específico, 
pois é criada com conteúdo autêntico e 
gerida pelos beneficiários, que serão, 
ao mesmo tempo, coordenadores, 
professores e alunos, onde irão aprender 
dialogando, ensinando e fazendo.

A proposta de uma rede de 
aprendizagem em Campos do Jordão/
SP será viável com a parceria de 
organizações já atuantes na cidade que 

possuem interesse na fomentação da 
identidade gastronômica e consequente 
atração de mais público. Os desafios 
comuns a formação da rede estão 
pautados principalmente na eleição de 
um grupo coordenador que seja atuante 
na organização e busca de parcerias; na 
obtenção de recursos e conhecimento 
técnico para trabalhar com as tecnologias 
e motivação para a participação popular.
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Resumo
A pesquisa descreve e analisa o trabalho 
desenvolvido pelo Núcleo de Assistência 
Judiciária da Fundação Educacional de 
Ituverava/SP, cujo objetivo é prestar assistência 
judiciária
as pessoas da cidade consideradas 
hipossuficientes. A falta de conhecimento 
jurídico por hipossuficientes inviabilizaria 
o primeiro passo para o acesso à justiça, 
de modo que lhes faltaria o mínimo para a 
chamada “porta de entrada”.
Palavras-Chave: acesso à justiça, 
assistência judiciária, concepção de direitos, 
inclusão social.

do Brasil de 1988, no art. 5º, XXXV 
que, embora previsto topologicamente 
no Título II, Dos Direitos E Garantias 
Fundamentais, não é autoexecutável, 
ou seja, sua concretização prescinde da 
atuação de diversos atores nacionais, 
como poder executivo, legislativo, 
judiciário, defensoria pública, sociedade 
civil e, em larga medida as Universidades, 
através dos núcleos de assistência 
judiciária. Muito mais do que uma 
simples previsão no texto da Constituição 

Abstract
The research describes and analyzes the 
work developed by the Nucleus of Judicial 
Assistance of Fundação Educacional de 
Ituverava/SP, which aims to provide legal 
assistance to people in the city considered to 
be hyposufficient. The people assisted by the 
Nucleus, in this sense, would be understood 
as underprivileged people. In this way, those 
assisted by the Nucleus, starting from the lack 
of a sufficient conception of rights, they would 
not have guaranteed access to justice. The 
lack of legal knowledge would make the first 
step towards accessing the Judiciary, so that 
they would lack the minimum for the so-called 
“gateway”.
Keywords: access to justice, legal 
assistance, conception of rights, social 
inclusion.

1. Introdução

O interesse pelo tema acesso 
à justiça e assistência judiciária, e por 
via de consequência, inclusão social, 
além de corrente na vida prática dos 
operadores do Direito, é de relevância 
e tem sido estudado por muitos teóricos 
em várias perspectivas ao longo dos 
anos.

O acesso à justiça é um direito 
previsto no texto da Constituição Federal 
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Federal, o direito de acesso à justiça é 
considerado um direito primordial, sem 
o qual nenhum dos demais se realiza 
(SADEK, 2014). 

A compreensão do que é acesso 
à justiça demanda um aprofundamento 
dos estudos iniciados na década de 
70, por Mauro Cappelletti e Brayant 
Garth, através do Projeto Florença, que 
foi patrocinado pela Fundação Ford e 
pelo Conselho Nacional de Pesquisa 
e Ministério da Educação italianos 
(GALANTER, 2015).

Cappelletti e Garth, em 1988, 
em trabalho pioneiro, identificaram no 
movimento de acesso à justiça três ondas, 
as quais precisariam ser superadas para 
que as pessoas tivessem efetivamente 
seus direitos garantidos, de modo a se 
tornarem cidadãos (SADEK, 2015). 

Na verdade, as três ondas de 
acesso à justiça, cuja concepção teve 
origem no Projeto Florença, desde a 
década de 70, tem sido objeto de estudos 
por diversos estudiosos no mundo.

Em razão disso, é que a escolha 
do tema considera a relação direta com 
a linha de pesquisa do programa de 
mestrado, Desenvolvimento Social e 
Políticas Públicas. Na verdade, o que se 
quer pesquisar é o trabalho desenvolvido 
pelo Núcleo de Assistência

Judiciária da Fundação 
Educacional de Ituverava, que presta 
assistência jurídica às pessoas de baixa 
renda da cidade de Ituverava/SP. 

Em termos de acesso à justiça, 
os teóricos consideram que não basta 
só ser permitido ou facilitado o acesso 
à justiça, antes é preciso franquear 

a concepção de direitos que se tem 
(porta de entrada), garantir que seja 
exercido esse direito (pela via judicial, 
por exemplo) e, por fim (porta de saída), 
garantir que a resposta do Estado seja 
rápida, pois do contrário será ineficaz. 

Para o presente estudo, o que 
importa é a “porta de entrada”, ou seja, a 
avaliação sobre a concepção de direitos 
pelo estudo no trabalho desenvolvido 
pelo Núcleo de Assistência Judiciária 
da Fundação Educacional de Ituverava 
no momento de recepção e triagem dos 
assistidos. 

Considerando que o serviço 
desenvolvido pelo Núcleo é de assistência 
a uma parcela economicamente menos 
privilegiada da sociedade local, é valido 
pesquisar se o trabalho desenvolvido pelo 
Núcleo consegue promover a inclusão 
social, e assim o desenvolvimento social 
na cidade de Ituverava/SP, em termos de 
“porta de entrada” no acesso à justiça, 
ou se simplesmente o serviço prestado 
aos assistidos é meramente protocolar 
de assistência jurídica.

Afinal, qual a relevância de 
investigar o tema ora proposto? Muito 
embora a resposta à indagação pareça 
simples, há nela uma considerável 
complexidade, pois não existe apenas 
uma justificativa, mas multifacetados 
pontos de pertinência. Entre os pontos que 
merecem destaque quanto à relevância 
investigativa, de início pode-se trazer à 
lume a inexistência, ao menos no âmbito 
municipal de Ituverava, de qualquer 
pesquisa a respeito da inclusão social 
promovida pelos órgãos de assistência 
judiciária, com é o caso do Núcleo de 
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Assistência Judiciária da Fundação 
Educacional de Ituverava e, também, do 
serviço de assistência judiciária prestado 
pela Subseção local da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) por meio de 
convênio com a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo. 

Mais que uma pesquisa teórica, 
analisar-se-á como ocorre, na prática, 
os atendimentos no Núcleo, pelos 
atendentes que fazem a triagem dos 
assistidos, buscando compreender o 
estado inicial do assistido antes de 
passar pela triagem/atendimento e o 
estado posterior, após ser atendido 
pelo profissional. O que se pretende, 
então, é verificar a concepção de 
direitos (anteriores ao atendimento) 
e a concepção de direitos após a 
triagem feita no Núcleo. O resultado 
tem relevância, em razão da premissa 
teórica aqui considerada, que pessoas 
de classes menos privilegiadas, social 
e economicamente, ou não têm uma 
correta concepção de direitos, ou 
desconhecem totalmente alguns direitos. 

Considerando a base teórica da 
“porta de entrada” do acesso à justiça, 
de nada adiantaria qualquer Política 
Pública de franqueamento de advogado, 
de custeamento dos processos pelo 
Estado, de possibilidade de “entrar na 
justiça” se sequer é possível afirmar a 
existência do mais basilar e preliminar 
direito, o direito de saber os direitos que 
se tem. 

Por isso é que, o problema de 
pesquisa é: O trabalho desenvolvido 
pelo Núcleo de Assistência Judiciária da 
Fundação Educacional de Ituverava é 

meramente de assistência judiciária ou 
é um serviço que promove a inclusão 
social pela concretização da “porta 
de entrada” do acesso à justiça? O 
problema tem relevância jurídica, pois 
os estudos no campo do direito são 
multifacetários e ainda não há pesquisa 
empírica nesse sentido, há relevância 
social em decorrência de se poder 
propor, com o resultado da pesquisa, 
sugestões ou elementos de base para 
políticas públicas, ou a própria mudança 
na atuação dos Núcleos de Assistência 
Judiciária, e também relevante por, 
na linha de pesquisa do programa de 
Mestrado, possibilitar a compreensão do  
Desenvolvimento Regional e da inclusão 
social em um serviço, o de assistência 
judiciária, corrente em praticamente 
todas as cidades do país, mas com olhar 
específico à questão local dos assistidos 
da cidade de Ituverava/SP.

Como hipóteses, isto é, resposta 
provisória ao problema de pesquisa, 
tem-se que: a) O serviço desenvolvido 
pelo Núcleo é meramente de assistência 
judiciária, só franqueando advogado, de 
forma gratuita, aos necessitados; b) O 
serviço prestado pelo Núcleo realizada 
a concepção de direitos, possibilitando 
a inclusão social de parcela da 
população, social e economicamente 
menos privilegiada e, assim, possibilita 
o desenvolvimento social local na cidade 
de Ituverava/SP. 

Para responder ao problema de 
pesquisa, tem-se que o escopo do projeto 
é identificar como é feito o trabalho 
de triagem no Núcleo de Assistência 
Judiciária da Fundação Educacional 
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de Ituverava/SP, a fim de verificar a 
satisfação apresentada pelos assistidos 
logo após a triagem, com a concepção 
de direitos inicialmente apresentada 
pelos assistidos e qual a concepção 
após o atendimento. 

Para atingir os objetivos, 
traçam-se os seguintes objetivos 
específicos: - descrever como é a 
seleção dos assistidos e procedimento 
de atendimento; debater como é a 
concepção de direitos dos assistidos 
antes e depois do atendimento, como 
qual é a influência nessa concepção em 
razão do atendimento que é realizado; 
discutir o papel institucional, conforme 
normas do Núcleo, do responsável pela 
triagem/atendimento; propor a adoção 
de procedimentos para o atendimento, 
como forma de otimizar ou se buscar 
atingir a inclusão social aos assistidos 
em termos de “porta de entrada” do 
acesso à justiça.

2. Referencial Teórico

A pesquisa tem por referenciais 
teóricos a literatura especializada sobre 
acesso à justiça.

No âmbito legislativo, a 
Constituição Federal de 1988 contém 
a previsão de acesso à Justiça aos 
hipossuficientes, sendo instituído 
mecanismos apropriados para o 
cumprimento do direito.

Originariamente, a Defensoria 
Pública tem a competência constitucional 
para atender aos mais necessitados, que 
demandam a justiça.  

Em relação aos deveres do 

ensino superior, o artigo 207 estabelece 
o que se pode identificar como o princípio 
da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. Nesse último 
quesito está a prestação de serviços 
à comunidade, in casu, a Assistência 
Judiciária Gratuita, entre outros. 

Os três eixos (ensino, pesquisa 
e extensão) devem ser trabalhados de 
forma equivalente, conforme disciplina 
constitucional, e, também, em obediência 
ao disposto no artigo 43, inciso VII, da 
Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 

Na literatura, o referencial se 
firma nos estudos de Mauro Cappelletti e 
Bryant Garth sobre a teoria das três ondas 
que estão presentes no movimento de 
acesso à Justiça, a partir dos estudos de 
Maria Tereza Aina Sadek (2015) e Marc 
Galanter (2015). 

As pesquisas de Cappelletti 
e Bryant apontam que as três ondas 
identificadas nos estudos precisariam 
ser superadas para que as pessoas 
tivessem efetivamente seus direitos 
garantidos, de modo a se tornarem 
cidadãos (SADEK, 2015).

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa será desenvolvida 
através da abordagem qualitativa. Esse 
tipo de pesquisa trabalha com o universo 
de aspirações, crenças, valores e atitudes, 
contribuindo para a compreensão 
adequada de certos fenômenos sociais 
de relevância no aspecto subjetivo. A 
abordagem qualitativa traz consigo a 
possibilidade que os participantes da 
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pesquisa expressem suas percepções e 
representações, valorizando o conteúdo 
apresentado pelos participantes da 
pesquisa (MINAYO, 2000). 

Quanto à natureza, a pesquisa 
é aplicada, quando aos objetivos é 
descritiva e explicativa.

Quanto aos procedimentos, 
a pesquisa é bibliográfica e histórica, 
documental, de campo, consistente na 
realização de entrevista com as pessoas 
assistidas pelo Núcleo de Assistência 
Judiciária da Fundação Educacional de 
Ituverava/SP. Pretende-se ouvir até 10 
(dez) pessoas, que serão selecionadas 
a partir da aprovação da pesquisa pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa, conforme o 
cronograma de atendimento do Núcleo 
nos dias em que houver atendimento, 
até se alcançar o limite de 10 pessoas. 

Quanto à técnica, a pesquisa é de 
observação direta intensiva qualitativa, 
por meio de entrevista estruturada a ser 
aplicada aos assistidos do Núcleo. 

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 e de campo.

Na acepção de Minayo:

[...] a pesquisa qualitativa trabalha 
com o universo de aspirações, 
crenças, valores e atitudes, 
contribuindo dessa forma para a 
compreensão adequada de certos 
fenômenos sociais de relevância 
no aspecto subjetivo. Possibilita 
aos participantes da pesquisa 
expressarem suas percepções 
e representações, valorizando 
o conteúdo apresentado pelos 

sujeitos (2000, p. 21).

Desta forma, a partir da análise 
realizada, partindo-se da compreensão 
dos assistidos sobre o atendimento 
realizado, o que foi por eles proposto 
como demanda judicial a ser buscada 
e o que foi proposto pelo advogado 
atendente. Conforme lecionam Eva 
Maria Lakatos e Marina de Andrade 
Marconi (2000, p. 46):

O método é o conjunto das 
atividades sistemáticas e racionais 
que, com maior segurança e 
economia, permite alcançar o 
objetivo – conhecimentos válidos e 
verdadeiros – traçando o caminho 
a ser seguido, detectando erros 
e auxiliando as decisões do 
cientista.

A pesquisa é, também, quanto 
à natureza, aplicada, enquanto 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 das pessoas atendidas. 
As pesquisas descritivas são, com as 
exploratórias, as que habitualmente 
realizam os pesquisadores sociais 
preocupados com a atuação prática. 
São também as mais solicitadas por 
instituições educacionais, empresas 
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comerciais, partidos políticos, etc. (GIL, 
2017, p. 46). A pesquisa é, ainda, quanto 
aos objetivos, explicativa, pois visa 
identificar fatores que podem auxiliar na 
compreensão de direitos ao ponto de 
promover a “porta de entrada” do acesso 
à justiça. 

Conforme explicita Gil, as 
pesquisas explicativas:

[...] têm como preocupação 
central identificar os fatores que 
determinam ou que contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos. 
Este é o tipo de pesquisa que mais 
aprofunda o conhecimento da 
realidade, porque explica a razão, 
o porquê das coisas. (2017, p. 46-
47).

E, segundo explica Antônio 
Joaquim Severino (2007, p. 119):

A pesquisa bibliográfica é 
aquela que se realiza a partir do 
registro disponível, decorrente 
de pesquisas anteriores, em 
documentos impressos, como 
livros, artigos, teses, etc. Utiliza-
se de dados ou de categorias 
teóricas já trabalhados por outros 
pesquisadores e devidamente 
registrados. Os textos tornam-
se fontes dos temas a serem 
pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições 
dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos.
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, 
regulamentos, ofícios, boletins, 
etc. (GIL, 2017, p. 51).

Trata-se de pesquisa de campo, 
tendo-se em vista que se busca adquirir 
informações acerca de problema 
econômico e social dos assistidos pelo 
Núcleo, que apresentam um déficit na 
concepção de direitos, portanto um 
obstáculo à porta de entrada do acesso 
à justiça, tentando confirmar ou não 
hipóteses apresentadas, por meio de 
entrevista com pessoas assistidas pelo 
Núcleo.

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

Pesquisa de campo é aquela 
utilizada 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, sendo uma das suas 
fases, mas requer uma série de 
procedimentos reestabelecidos 
para conseguir um determinado 
resultado.

Evidentemente, trata-se de 
pesquisa que busca minimizar um 
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problema de uma coletividade, qual 
seja, os hipossuficientes assistidos pelo 
Núcleo de Assistência Judiciária da 
Fundação Educacional de Ituverava, que 
enfrentam dificuldades para o exercício 
pelo no acesso à justiça já na “porta de 
entrada”.

A pesquisa será aplicada a 
maiores de 18 (dezoito) anos. Aos 
participantes da pesquisa será aplicada 
uma entrevista semi-estruturada, que 
visa compreender a concepção de 
direitos, o atendimento dos assistidos 
pelo advogado do Núcleo, a partir das 
respectivas 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 
respeito 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, conforme mencionado, 
aos participantes da pesquisa será 
aplicada uma entrevista semi-
estruturada, buscando-se compreender 
quais os problemas apresentados 
(concepção inicial de direitos antes 
do atendimento pelo advogado) e 
qual o problema proposto (concepção 
posterior de direitos, após o atendimento 
pelo advogado). Serão ouvidas 10 
(dez) pessoas, conforme a ordem de 
atendimento do Núcleo.

Nesse sentido, busca-se 

compreender a concepção de direitos 
dos assistidos, o atendimento feito pelo 
advogado do Núcleo de Assistência 
Judiciária da Fundação Educacional 
de Ituverava, qual o problema fático 
por eles apresentado ao profissional 
atendente do Núcleo, qual a concepção 
de direitos dos assistidos antes e após o 
atendimento.

Conforme as disposições da 
Resolução n. 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 pesquisa,

obtendo seu consentimento livre 
e esclarecido (ver os TCLE em apêndice 
II), ratando-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. Frisando-se que 
os riscos serão baixos e que serão 
minimizados ao máximo. As entrevistas 
serão realizadas presencialmente. Caso 
ocorra constrangimentos, o participante 
da pesquisa não precisará responder, 
preservando-se sempre a privacidade e 
intimidade dos entrevistados.

4. Resultados Parciais

Análises parciais apontam que 
Núcleos, ou Centros Jurídicos, mantidos 
por Faculdades de Direito, inicialmente 
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têm por objetivo prestar assistência 
judiciária, mas alguns estudos identificam 
os Núcleos como veículos que podem 
no exercício do seu trabalho, promover 
inclusão social pela “porta de entrada” 
do acesso à justiça.

A entrevista que será 
desenvolvida entre os meses de 
novembro e dezembro de 2022, no 
Núcleo da Fundação Educacional de 
Ituverava permitirá identificar se o 
trabalho é, de fato, de mera assistência 
ou de inclusão social. 

Até o momento, isto é, antes 
da entrevista, é possível perceber que o 
acesso à justiça, na perspectiva da “porta 
de entrada”, é possível de ser atingido 
pelos Núcleos de Assistência Judiciária 
mantidos pelas faculdades de Direito. 

A concepção atual de acesso 
à justiça demanda que não só seja 
franqueado o ingresso nos órgãos 
do poder judiciário, mas sim que haja 
condições mínimas para esse ingresso, 
enquanto nada adiantaria facilitar o 
percurso (ingresso) sem ao menos se ter 
em mente onde se pode e onde se quer 
chegar.

Nessa linha, no trabalho 
prestado pelos Núcleos é possível que 
se exerça importantíssimo papel na 
vida das pessoas atendidas, para além 
da concessão de advogado gratuito. O 
atendimento, técnico e especializado, 
possível e crível que ocorra no ambiente 
dos Núcleos, se realizado de forma 
adequada e com olhar para a inclusão 
social dos assistidos, consegue propiciar 
a “porta de entrada” do acesso à justiça.

As pessoas, principalmente 

aquelas atendidas pelos Núcleos, são 
hipossuficientes do ponto de vista 
econômico, e, também, o são do ponto 
de vista sociocultural e educacional, logo 
a concepção de direitos é deficitária, o 
que pode ser perfeitamente combatido 
dentro dos Núcleos.

O atendimento pelos advogados 
do Núcleo pode possibilitar a correta 
concepção de direitos aos atendidos, seja 
em termos de melhor esclarecimento, 
diferentes perspectivas em relação aos 
problemas trazidos pelos assistidos.

Do contrário, o atendimento nos 
Núcleos assume um papel meramente 
passivo, recebendo as solicitações 
dos assistidos e demandando na 
justiça exatamente conforme proposto 
pelo assistido, muitas vezes de forma 
equivocada, em que pese exista, de fato, 
o direito material buscado.

O que se buscou apresentar 
nesta pesquisa foi que, os Núcleos, nos 
atendimentos, podem e devem fazer mais 
do já fazem, ou seja, um atendimento 
qualificado com viés de inclusão social, 
ouvindo, compreendo, esclarecendo, 
mostrando novas perspectivas as 
pessoas, que naturalmente trazem para 
o Núcleo crises (demandas) com ideias 
equivocas ou limitadas sobre direitos.

Assim, em termos de acesso 
à justiça, os Núcleos ou Centros 
de Assistência judiciária têm papel 
importante, podendo promover a inclusão 
social dos assistidos, possibilitando a 
“porta de entrada” do acesso à justiça.
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5. Considerações Parciais

A pesquisa tem por meta a 
avaliação do trabalho desenvolvido 
pelo Núcleo de Assistência Judiciária 
da Fundação Educacional de Ituverava, 
para identificar se o trabalho é meramente 
de assistência judiciária ou promove 
inclusão social, viabilizando a “porta de 
entrada” do acesso à justiça.

Foi possível perceber que 
o acesso à justiça, na perspectiva 
da “porta de entrada”, é possível de 
ser considerado quando do trabalho 
desenvolvido pelo Núcleo de Assistência 
Judiciária mantido pela Fundação 
Educacional de Ituverava. 

A concepção atual de acesso 
à justiça demanda que não só seja 
franqueado o ingresso nos órgãos 
do poder judiciário, mas sim que haja 
condições mínimas para esse ingresso, 
enquanto nada adiantaria facilitar o 
percurso (ingresso) sem ao menos se 
ter mente onde se pode e onde se quer 
chegar. 

Nessa linha, no trabalho 
prestado pelo Núcleo é possível que 
se exerça importantíssimo papel na 
vida das pessoas atendidas, para além 
da concessão de advogado gratuito. O 
atendimento técnico e especializado, se 
realizado de forma adequada e com olhar 
para a inclusão social dos assistidos, 
consegue propiciar a “porta de entrada” 
do acesso à justiça.

As pessoas, principalmente 
aquelas atendidas pelos Núcleos, são 
hipossuficientes do ponto de vista 
econômico, e, também o são do ponto 

de vista sociocultural e educacional, 
logo, pressupõe-se que a concepção 
de direitos é deficitária, o que pode ser 
perfeitamente combatido dentro dos 
Núcleos.

O atendimento pelos advogados 
do Núcleo pode possibilitar a correta 
concepção de direitos aos atendidos, seja 
em termos de melhor esclarecimento, 
diferentes perspectivas em relação aos 
problemas trazidos pelos assistidos.

Do contrário, o atendimento 
no Núcleo poderia desavisadamente 
assumir um papel passivo, ao receber as 
solicitações dos assistidos e demandar 
na justiça exatamente conforme proposto 
pelo assistido, muitas vezes de forma 
equivocada, em que pese exista, de fato, 
o direito material buscado.

O que pode se considerar, até 
agora, de forma parcial, é que o Núcleo, 
nos atendimentos, pode fazer mais do já 
faz, ou seja, um atendimento qualificado 
com viés de inclusão social, ouvindo, 
compreendo, esclarecendo, mostrando 
novas perspectivas as pessoas, que 
naturalmente trazem para o Núcleo 
crises (demandas) com ideias equivocas 
ou limitadas sobre direitos.

Assim, em termos de acesso 
à justiça, os Núcleos de Assistência 
judiciária têm papel importante, podendo 
promover a inclusão social dos assistidos, 
possibilitando a “porta de entrada” do 
acesso à justiça. 
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COM AUTISMO (DE BAIXA RENDA) NA CIDADE DE FRANCA-SP 
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Resumo
Crianças com autismo pertencentes a família 
de baixa renda. O estudo analisa os efeitos das 
políticas públicas, entre aquelas desenvolvidas 
nas áreas da saúde, assistência social e educa-
cionais. A pesquisa almeja propor eventuais 
ajustes e/ou nova modelagem de política públi-
ca para o tratamento da pessoa com autismo.
Palavras-Chave: autismo, criança, 
políticas públicas, inclusão, efetividade.

comunicação, interação social, 
imaginação e comportamentos podem 
causar prejuízos no desenvolvimento 
social e intelectual destas pessoas. Por 
esta razão, a intervenção precoce e o 
tratamento clínico e terapêutico podem 
trazer, ao autista, socialização adequada 
e qualidade de vida com dignidade.

Pois bem, com base no apontado, 
e na realidade que o pesquisador vive e 
experimenta como pai de uma criança 
com autismo, é que surgiu o interesse 
de realizar e desenvolver essa pesquisa 
científica. 

O contato com outros pais e os 
relatos sobre as dificuldades enfrentadas 
em ter acesso e ver efetivado os direitos 

Abstract
Children with autism from low-income families. 
The study analyzes the effects of public poli-
cies, among those developed in the areas of 
health, social assistance and education. The 
research aims to propose possible adjustments 
and/or new public policy modeling for the treat-
ment of people with autism.
Keywords: autism, child, public policies, 
inclusion, effec-tiveness.

1. Introdução

Nos termos da Lei 12.764/2012 
(BRASIL, 2012), que instituiu a “Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista”, também denominada de Lei 
Berenice Piana, considera-se pessoa 
com transtorno do espectro autista 
aquela portadora de síndrome clínica 
caracterizada por deficiência da 
comunicação e interação sociais, assim 
como a presença de padrões restritivos 
e repetitivos de comportamentos, 
interesses e atividades.

Com efeito, essas dificuldades 
e limitações que impactam na 
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das pessoas com o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e a observação 
dessa realidade é outro fator que 
despertou o interesse pela elaboração 
desse estudo.

A importância e relevância do 
tema, decorre, sobretudo, na análise e 
identificação, na cidade de Franca SP de 
quais são as políticas públicas aplicadas 
ao tratamento e inclusão social da 
criança com autismo e se de fato estão 
sendo eficazes, como instrumento de 
dignidade.

O estudo pode contribuir em 
uma maior discussão e conhecimento 
sobre as necessidades da criança com 
autismo, principalmente no que se refere 
à intervenção cada vez mais precoce 
dos profissionais especializados.

É importante destacar que a 
atenção das políticas públicas voltadas 
às crianças com autismo, sobretudo as 
de baixa renda, está em conformidade 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (ODS), 
principalmente quanto ao ODS nº 10 – 
Redução das Desigualdades.

Importante registrar que foi  a 
Lei 12.764/2012 (BRASIL, 2012), que, 
em seu art. 1º, § 2º, equiparou os direitos 
das pessoa com o TEA aos direitos da 
pessoa com deficiência.

Assim, todo arcabouço de 
direitos direcionados à pessoa com 
deficiência, que estão presentes na Lei nº 
13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 
2015) – são extensíveis à pessoa com 
autismo. 

Acrescenta-se que, mais 

recentemente, por intermédio da Lei nº 
13.977/2020 – Lei Romeo Mion (BRASIL, 
2020) – foi instituída a Carteira de 
Identificação da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (Ciptea).

Não há dúvidas que se obteve 
avanços significativos relacionados à 
criança com autismo, 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 pesquisa perfaz um diálogo 
com a concepção de desenvolvimento 
construída por Amartya Sen. Conforme 
o renomado autor, não somente os 
fatores econômicos é que representam 
o desenvolvimento de uma população. 
É algo que vai além. Para Sen o 
desenvolvimento também está 
relacionado à liberdade de escolha dos 
cidadãos, e à possibilidade de que esses 
possam desenvolver suas capacidades 
(SEN, 2010)

Desta forma, analisar políticas 
públicas direcionadas às crianças com 
autismo, na cidade de Franca – SP, e propor 
melhorias, seja em programas sociais, 
em políticas educacionais inclusivas 
mais efetivas, ou em programas de saúde 
que busquem intervenções terapêuticas 
mais precocemente e de forma mais 
eficazes, é objetivar que crianças com 
TEA possam ter um futuro com maiores 
possibilidades de integração social, com 
adequada qualidade de vida e exercício 
pleno de sua cidadania.

É o que Amartya Sen chama 
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de “condição de agente”, ou seja, a 
capacidade livre de agir do indivíduo, 
seguindo suas próprias escolhas e, em 
consequência, se tornar um membro 
participativo em sociedade (SEN, 2010).

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

2. Referencial Teórico

A pesquisa tem por referenciais 
teóricos a literatura especializada 
sobre o autismo, as normas legislativas 
sobre políticas públicas ligadas a 
pessoas com Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA) e pessoas com 
deficiência (PCD) e também se orienta 
pelo que está proposto nos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
para o ano de 2030, o de número 
10 – Redução das Desigualdades – 
especificamente a meta 10.3:  “Garantir 
a igualdade de oportunidades e reduzir 
as desigualdades de resultados, 
inclusive por meio da eliminação de 
leis, políticas e práticas discriminatórias 
e da promoção de legislação, políticas 
e ações adequadas a este respeito” 
No Brasil essa meta foi mantida sem 
adaptação (Ipea) .

A pesquisa articula 
desenvolvimento social e políticas 
públicas relacionadas a crianças com 
autismo, pertencentes a famílias de 
baixa renda. O autismo é um distúrbio 
que se origina na primeira infância e 

tem efeitos extremamente desfavoráveis 
no desenvolvimento social (MELO, 
BALDUINO, MELO, et al., 2021).

A pesquisa analisa: 
(a) aspectos teóricos do autismo 

(ressaltando-se que a partir da 5ª Edição 
do Manual de Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais o autismo passou 
a englobar o chamado Transtorno do 
Espectro Autista - TEA); 

(b) as suas diversas formas 
de manifestações, sintomas, graus e 
dificuldades de qualificação (e por essa 
razão se fala em “espectro”); 

(c) as dificuldades de obtenção 
de diagnóstico precoce (haja vista que 
muitos médicos são resistentes, e quando 
fazem é apenas para auxiliar o autista e 
sua família na busca de direitos); 

(d) opções terapêuticas e 
métodos de abordagem do TEA que 
são utilizados por profissionais da área 
da psicologia, da fonoaudiologia e da 
terapia ocupacional, dando-se prioridade 
à terapia ABA (Análise Comportamental 
Aplicada ou “Applied Behavior Analysis”), 
que possui evidências cientificas e 
vem se mostrando um método com 
resultados extremamente satisfatórios, 
haja vista que trabalha intensivamente 
com as habilidades necessárias para 
que o indivíduo diagnosticado com 
autismo se torne independente e tenha a 
melhor qualidade de vida possível (razão 
pela qual não foram selecionados outros 
métodos).

Independentemente do grau, 
o “TEA requer tratamento por trazer 
importantes prejuízos para a vida da 
pessoa e por se constituir como condição 
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crônica”. Por sua vez, especialistas e 
autores de renome “destacam que a ABA 
é a abordagem que apresenta maior 
suporte de estudos de alta qualidade” 
(ARAÚJO, VERAS, VARELLA, 2019).

Medidas de intervenção precoce 
em crianças com autismo podem 
colaborar com uma melhor qualidade 
de vida da pessoa e reduzir os impactos 
sociais e privações econômicas que 
podem acarretar para sua família, assim 
como para o futuro da pessoa com 
autismo. 

Ademais, políticas públicas 
eficazes também podem resultar em 
evitar ou diminuir problemas de ordem 
social (principalmente nos setores de 
saúde e assistência social), na medida 
que a pessoa com autismo pode ser 
produtiva e economicamente ativa, 
desde que haja acompanhamento e 
intervenções já nos primeiros anos de 
vida (LEOPOLDINO, COELHO, 2017).

Com efeito, atitudes acima 
mencionadas podem contribuir 
efetivamente para a redução da 
pobreza e situações de desigualdade na 
sociedade.

Desta feita, a desigualdade 
social, entre outros fatores, é uma das 
causas de privação de liberdades e de 
capacitações do indivíduo e podem 
ser minimizadas por políticas públicas 
eficientes (CARVALHO, 2022).

Para Secchi (2017) “uma política 
pública é uma diretriz elaborada para 
enfrentar um problema público”. Logo, 
“a razão para o estabelecimento de 
uma política pública é o tratamento ou 
a resolução de um problema entendido 

como coletivamente relevante”.
Di Giovani (2008) aponta que 

as políticas públicas “são intervenções 
planejadas do poder público com 
a finalidade de resolver situações 
problemáticas, que sejam socialmente 
relevantes”.

Secchi (2017) afirma ainda que 
política pública é um conceito abstrato 
que se materializa com instrumentos 
concretos, como por exemplo, leis, 
programas, campanhas, obras, prestação 
de serviços, subsídios, impostos e taxas, 
decisões judiciais, dentre muitos outros.

Destaca-se que as políticas 
públicas que tratam de direitos sociais 
são conhecidas como políticas sociais. 

As políticas sociais podem ser 
conceituadas como “o conjunto das 
políticas públicas, voltadas para o campo 
da proteção social”. Ou seja, busca-
se através desse mecanismo amparar 
os cidadãos através de um complexo 
sistema de proteção social (saúde, 
educação, assistência social, previdência 
social, entre outros). O que diferencia as 
políticas sociais das demais expressões 
de políticas públicas é que aquelas se 
definem por seu objetivo, e não por seu 
campo de decisões (DI GIOVANI, 2008).

Desta forma, conclui-se que o 
desenvolvimento social se manifesta 
pelas políticas públicas efetivamente 
implementadas.

Importante se esclarecer que 
o Transtorno do Espectro Autista é 
uma síndrome comportamental que 
tem como principal característica um 
considerável déficit na interação social. 
O autista manifesta comportamentos 
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repetitivos e estereotipados e apresenta 
comprometimento no desenvolvimento 
da linguagem afetando sua comunicação 
e consequentemente sua relação com 
outras pessoas. Trata-se de um espectro, 
pois há uma vasta diversidade na 
apresentação de suas características, e 
cada autista apresenta uma maneira de 
ser muito singular com diferentes níveis 
de manifestações dos sintomas (VIEIRA, 
AMARAL, AMARAL, 2020).

Quanto aos graus do autismo, 
em princípio se usava a terminologia leve, 
moderado e grave.  Atualmente, o DSM 
(Manual de Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais), que está em sua 
5ª edição, divide o TEA em nível 1, 2 ou 
3, com base nos níveis de apoio e de 
intervenção que a pessoa com autismo 
precisa receber (GAIATO, 2018).

O estudo também abordará 
algumas das políticas públicas voltadas 
para as crianças com autismo. 

Na área da saúde serão 
tratados temas ligados ao atendimento 
das pessoas com autismo junto ao 
Sistema Público de Saúde (SUS) 
como o direito ao diagnóstico até 
os 18 meses, ao atendimento 
multiprofissional (com psiquiatra 
ou neurologista infantil, psicólogo, 
psicopedagogo, fonoaudiólogo, 
fisioterapeuta e terapeuta ocupacional), 
e ao tratamento na rede particular caso 
o governo não forneça o tratamento 
adequado e recomendado, e o direito ao 
fornecimento de medicamentos. Ainda 
no tema saúde também serão estudadas 
as políticas públicas relacionadas ao 
acesso das crianças com autismo, 

usuárias de seguro de saúde privados, 
aos tratamentos e terapias junto aos 
Planos de Saúde e a nova abordagem 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
quanto ao rol taxativo, no sentido de que 
as operadoras são obrigadas apenas 
a cobrir os procedimentos que estejam 
definido no rol definito pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em relação às políticas públicas 
relacionadas à assistência social o estudo 
focará na possibilidade da concessão 
do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) da Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) – Lei nº 8.742/1993 
(BRASIL, 1993) para crianças autistas, 
pertencentes a famílias de baixa renda 
(conforme regras do Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo 
Federal).

Já na área da educação 
serão analisadas políticas públicas 
direcionadas à inclusão de crianças com 
autismo na sala de aula e sua preparação 
para inserção social e, futuramente, no 
mercado de trabalho. Temas como o 
direito a toda criança com autismo ser 
matriculada em qualquer instituição de 
ensino, de ter atendimento educacional 
especializado, assim como o direito a ter 
acompanhante especializado em sala 
de aula (sem qualquer ônus financeiro 
extra), também serão tratados. 

Também serão abordadas 
outras políticas públicas inclusivas, tais 
como o direito à meia entrada em eventos 
públicos ou particulares, ao transporte 
gratuito em algumas localidades, 
prioridade em filas, aquisição de veículos 
com isenção de impostos, jornada de 
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trabalho reduzida para pais servidores 
públicos, entre outros.

 
3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa será desenvolvida 
através de dados primários e secundários. 
Por sua vez, o cenário de pesquisa é o 
município de Franca-SP. 

O instrumento e técnica de coleta 
de dados será por meio de entrevistas 
semi-estruturadas, realizadas com 01 
(um) psicólogo, 01 (um) fonoaudiólogo 
e 01 (um) terapeuta ocupacional (todos 
profissionais liberais), com preferência 
dada àqueles profissionais que possuem 
especialidade na terapia “ABA”.

No que diz respeito aos tipos 
de pesquisa, quanto à abordagem, 
a forma de análise de dados será 
qualitativa, através da análise de 
conteúdo das entrevistas realizadas 
com os profissionais liberais (psicólogo, 
fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional). 

Minayo leciona que:

[...] a pesquisa qualitativa trabalha 
com o universo de aspirações, 
crenças, valores e atitudes, 
contribuindo dessa forma para a 
compreensão adequada de certos 
fenômenos sociais de relevância 
no aspecto subjetivo. Possibilita 
aos participantes da pesquisa 
expressarem suas percepções 
e representações, valorizando 
o conteúdo apresentado pelos 
sujeitos (2000, p. 21).

Quanto à natureza, a pesquisa 
será aplicada, que é aquela que “[...] 
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).

Já quanto aos objetivos o estudo 
será de forma explicativa. Conforme Gil:

“[...] têm como preocupação 
central identificar os fatores que 
determinam ou que contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos. 
Este é o tipo de pesquisa que 
mais aprofunda o conhecimento 
da realidade, porque explica a 
razão, o porquê das coisas” (GIL, 
2017, p. 46-47).

Por sua vez, quanto aos 
procedimentos serão utilizados os 
métodos bibliográficos, documental e de 
campo.

Gil aponta que:

A pesquisa bibliográfica é 
desenvolvida a partir de material 
já elaborado, constituído 
principalmente de livros e 
artigos científicos. Embora em 
quase todos os estudos seja 
exigido algum tipo de trabalho 
desta natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente 
a partir de fontes bibliográficas” 
(GIL, 2017, p. 48).

No mesmo sentido:

[...] 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 
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pessoais, diários, fotografias, 
gravações, memorandos, 
regulamentos, ofícios, boletins 
etc. (GIL, 2017, p. 51).

Já quanto à pesquisa de campo, 
Marconi e Lakatos indicam que:

[...] é aquela utilizada 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 
procedimentos preestabelecidos 
para conseguir determinado 
resultado (MARCONI; LAKATOS, 
2021, p. 64).

Para realização da pesquisa 
serão selecionados psicólogos, 
fonoaudiólogos e terapeutas 
ocupacionais (um de cada área), com 
preferência dada àqueles profissionais 
que possuem especialidade na 
terapia “ABA. Os profissionais a ser 
selecionados atuam de forma autônoma, 
como profissionais liberais. 

O instrumento e a técnica 
de coleta de dados serão através 
de entrevistas semi-estruturadas. A 
finalidade será de apurar se, de fato, as 
políticas públicas estão sendo efetivas, 
e se estão assegurando à criança 
com autismo (principalmente aquelas 
pertencentes a famílias de baixa renda) 
os tratamentos necessários ao seu 
desenvolvimento e sua integração e 

inclusão na sociedade.
Com efeito, Lakatos e Marconi 

(2008, p. 80) ensinam que:

A entrevista é um encontro entre 
duas pessoas, a fim de que uma 
delas obtenha informações a 
respeito 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.

Serão ouvidos 3 (três) 
profissionais, 1 (um) psicólogo, 1 (um) 
fonoaudiólogo e 1 (um) terapeuta 
ocupacional.

Para tanto, serão realizadas 
entrevistas que fornecerão os dados 
relevantes para o objeto da pesquisa.

Quanto aos aspectos éticos, 
de acordo com as disposições da 
resolução número 466/12 do Ministério 
da Saúde sobre pesquisas envolvendo 
seres humanos, serão tomados os 
cuidados necessários. O pesquisador 
se responsabilizará pela integridade 
e bem-estar dos participantes da 
pesquisa, 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.

Frisando-se que os riscos serão 
baixos e que serão minimizados ao 
máximo. Caso ocorra involuntariamente 
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constrangimentos, sempre que possível, 
também, serão evitados, posto que caso 
o entrevistado se depare com alguma 
questão que possa achar embaraçosa, 
não precisará responder, preservando-
se sempre a privacidade e intimidade 
dos entrevistados.

No tocante aos benefícios, 
a partir da entrevista das partes 
interessadas, busca-se produzir uma 
dissertação que possa trazer benefícios 
sociais e trazer possíveis soluções e/
ou ideias para políticas públicas que 
possam contribuir com as crianças com 
autismo e suas famílias no Município de 
Franca.

4. Resultados Parciais

Análises parciais apontam 
na inadequação de políticas públicas 
aplicadas de forma generalizada à pessoa 
com deficiência e, consequentemente, 
tornando inespecífico o atendimento à 
pessoa com autismo.

Ao que parece, pouco se 
divulga sobre políticas públicas voltadas 
às crianças com autismo. Atitudes 
governamentais sobre o assunto são 
escassas e beiram a um desinteresse 
por parte das autoridades.

Destaca-se que não há no 
Brasil dados estatísticos oficiais sobre 
o autismo. Em virtude da Lei nº. 13.861 
de 18 de julho de 2019 (BRASIL, 2019) 
tais números passarão a fazer parte do 
censo e o IBGE passará a computar 
tais informações (MESSIAS, CAMILO, 
2020).   

Como resultados parciais, a 

partir da aplicação de uma entrevista 
semi-estruturada, visando compreender 
as políticas públicas direcionadas a 
crianças com autismo pertencentes a 
famílias de baixa renda, a partir das 
respectivas percepções dos envolvidos, 
quais sejam, profissionais liberais 
envolvidos nas realidades terapêuticas, 
objetiva-se, como dito, discutir e apurar 
se essas políticas públicas, de fato, estão 
sendo efetivas, e se estão assegurando 
à criança com autismo (principalmente 
aquelas pertencentes a famílias de baixa 
renda) os tratamentos necessários ao 
seu desenvolvimento e a sua integração 
e inclusão na sociedade.

5. Considerações Parciais

A pesquisa tem por meta a 
avaliação de políticas públicas e almeja 
propor eventuais ajustes e ou nova 
modelagem de política pública para o 
tratamento da pessoa com autismo.

Ainda que se observe uma 
atuação do Poder Legislativo, com 
aprovação de normas que busquem 
garantir as reduções de desigualdades, 
ainda há um longo caminho para que os 
direitos sejam efetivamente garantidos 
aos autistas. 

Na questão ligada às crianças 
com autismo, observa-se que um 
diagnóstico precoce e a intervenção 
de profissionais especializados em 
psicologia, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional (multidisciplinar) pode gerar 
resultados mais satisfatórios para uma 
melhor qualidade de vida à criança.

O que se observa é que 
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uma intervenção nos moldes acima 
estabelecidos, infelizmente, não é 
oferecida pela rede pública de saúde 
(SUS) de forma adequada. 

Rios e Camargo Júnior (2019) 
apontam que há a ausência de uma rede 
ampla de atendimentos especializados 
para crianças com autismo. Não há 
qualquer preparo para recebimento das 
crianças com TEA no sistema público, 
e há grande dificuldade de acesso a 
tratamentos especializados na rede 
pública de saúde, que oferece poucos 
serviços. Alguns serviços são oferecidos 
por entidades do terceiros setor, como 
a APAE, mas não são suficientes para 
alcançar toda a população.

Ademais, observando-se a 
realidade das famílias de crianças com 
autismo, é muito comum que o pai ou a 
mãe (por uma questão cultural e social, 
em regra, esse papel é exercido pela 
mãe) passe a dedicar-se exclusivamente 
(ou em grande parte do seu tempo) aos 
cuidados com o menor, seja em razão das 
necessidades do dia a dia em casa (como 
alimentação, higienização, entre outros), 
seja também no acompanhamento das 
terapias e tratamentos necessários 
(psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, entre outros). Deste 
modo, a dedicação do pai/mãe ao 
filho com autismo resulta em prejuízo 
na sua capacidade de gerar renda, e, 
consequentemente pode resultar em 
maior vulnerabilidade social para a 
criança e para sua família.

Assim, a análise de políticas 
públicas direcionadas a crianças com 
autismo pertencentes a famílias de 

baixa renda pode resultar em propostas 
de melhorias que visem o incremento 
das capacidades destas crianças com 
o intuito de se tornarem adultos com 
oportunidades sociais, livres e capazes 
de exercer suas escolhas. 

Na doutrina de Amartya Sen 
a visão em torno do desenvolvimento 
social deve ultrapassar as fronteiras 
econômicas. Neste sentido, traçando 
um paralelo com o objeto da pesquisa, 
fatores como um desenvolvimento 
digno e o respeito às diversidades, são 
fundamentais para que a criança com 
autismo possa se tornar um adulto 
apto a exercer sua cidadania plena e 
sem sofrer privações econômicas e/ou 
sociais. Aliás, Sen leciona que 

(...) oportunidades sociais de 
educação e assistência médica, 
que podem requerer ação pública, 
complementam oportunidades 
individuais de participação 
econômica e política e também 
favorecem nossas iniciativas para 
vencer privações” (SEN, 2010, 
p.10). 

Desta forma, se o 
desenvolvimento está umbilicalmente 
ligado às liberdades, e se estas 
dependem, entre outros determinantes, 
dos aspectos sociais e econômicos, 
promover políticas públicas locais 
eficazes para as crianças com autismo é 
proporcionar, sem sombra de dúvidas, o 
desenvolvimento regional. 
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Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar 
como a pesquisa-ação apoiará o Programa de 
Políti-cas Públicas de Gastronomia, Cultura 
Alimentar e Combate a Fome decorrente da 
criação da Lei n° 4.118/22 em Campos do 
Jordão/SP, consi-derando o ODS 11.
Palavras-Chave: Combate à fome, Doação 
de alimentos, Com-bate ao desperdício de 
alimentos, Conselho municipal de gastronomia 
e cultura alimentar.

Na divisão da Índia no ano de 
1947, uma das consequências foi a 
separação religiosa quando a maioria 
de hindus e sikhs ficaram em território 
indiano e muçulmanos no território 
paquistanês. Após a separação, muitos 
conflitos sangrentos surgiram e como 
consequência, visível na sociedade, 
“aparece a privação de liberdades 
como a liberdade econômica, com 
consequência, a ausência de liberdade 
social e a ausência de liberdade política” 
(SEN, 2010, p. 22). Visivelmente todas 
as privações e conflitos, moldaram a vida 
das pessoas ao ponto de se arriscarem 
em territórios hostis, para garantir a 
alimentação básica. Muito do que é 
visto hoje nos municípios brasileiros 

Abstract
This article aims to present how action re-
search will support the Public Policies Pro-
gram for Gastronomy, Food Culture and Fight 
against Hunger resulting from the creation of 
Law n° 4.118/22 in Campos do Jordão/SP, 
considering the SDG 11.
Keywords: Fight against hunger, Donation 
of food, Fight against food waste, Municipal 
Council of gas-tronomy and food culture..

1. Introdução

No ano de 2020 o mundo 
iniciou uma batalha contra a pandemia 
da COVID-19. A partir do agravamento 
da situação e com o passar do tempo, 
houve uma redução dos índices de 
desenvolvimento social no mundo. A 
fome no mesmo ano, atingiu cerca de 
820 milhões de pessoas e no Brasil, 
segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT, 2020), 35 milhões de 
pessoas cruzaram a linha da pobreza. 
Como exemplo, o município de Campos 
do Jordão/SP, uma estância turística 
considerada de alto luxo, há famílias 
que reviram lixos para se alimentarem 
(SIPIONI et al, 2020). 
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como Campos do Jordão, que enfrenta 
a complexidade desse problema público 
com o desenvolvimento de políticas 
públicas contra a fome e a valorização 
da cultura alimentar. 

No Brasil, ações por meio de 
políticas públicas são estabelecidas 
ao longo da história para compor a luta 
contra a fome. Como exemplo a Emenda 
Constitucional N° 64, de 4 de fevereiro de 
2010, que “altera o Atr. 6° da Constituição 
Federal, para introduzir a alimentação 
como um direito social” (BRASIL, 2010) 
e a Lei Federal Nº 14.016/20 que dispôs 
sobre o combate ao desperdício de 
alimentos e a doação de excedentes 
de alimentos para o consumo humano, 
estabelecendo no seu Art. 1°: 

Os estabelecimentos dedicados 
à produção e ao fornecimento de 
alimentos, incluídos alimentos in 
natura, produtos industrializados e 
refeições prontas para o consumo, 
ficam autorizados a doar os 
excedentes não comercializados 
e ainda próprios para o consumo 
humano. (BRASIL, 2020, online).

A área de gastronomia faz 
parte do projeto mundial do direito 
humano à alimentação de qualidade 
adequada (DHAA), sendo um desafio o 
desenvolvimento de políticas públicas 
para esta área, nos níveis federal, 
estadual e municipal. Um exemplo de 
iniciativa é a Lei N°8.313/91, conhecida 
como Lei Rouanet, que instituiu o 
Programa Nacional de Apoio à Cultura, 
o PRONAC (BRASIL, 1991), cujo projeto 
não incluía a cultura alimentar na forma 
da palavra gastronomia, para garantir 

mais incentivos à área e provavelmente 
ações de combate a fome e valorização 
da cultura alimentar. Questão discutida 
no ano de 2014 pelo Instituto ATA, 
no movimento “#eucomocultura” 
(GIMENES-MINASSE, 2016), que 
mobilizou a sociedade quanto à 
valorização da gastronomia como 
cultura e a inclusão na Lei Rouanet das 
duas palavras. Na emenda o objetivo 
era alterar na Lei Rouanet o Art. 25 que 
dispôs:

Os projetos a serem apresentados 
por pessoas físicas ou 
pessoas jurídicas, de natureza 
cultural para fins de incentivo, 
objetivarão desenvolver as 
formas de expressão, os modos 
de criar e fazer, os processos 
de preservação e proteção do 
patrimônio cultural brasileiro, 
e os estudos e métodos de 
interpretação da realidade cultural, 
bem como contribuir para propiciar 
meios, à população em geral, 
que permitam o conhecimento 
dos bens de valores artísticos e 
culturais, compreendendo, entre 
outros, os seguintes segmentos 
[...] (BRASIL, 1991, online).

Para incluir como segmentos 
a gastronomia e a cultura alimentar, 
o PL 6562/2013, apresentou na sua 
emenda: “Altera a Lei Nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991 - Lei Rouanet - para 
incluir a gastronomia brasileira como 
segmento beneficiário da política de 
incentivo fiscal ” (BRASIL, 2013, online). 
No entanto, o PL foi arquivado após 
muitas tratativas no ano de 2019. Assim, 
torna-se pertinente uma avaliação das 
políticas públicas para a gastronomia e 
a cultura alimentar, bem como pesquisa 
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de iniciativas considerando o tripé, 
gastronomia, cultura alimentar e a fome, 
como na Figura 1.

Figura 1: Tripé – Gastronomia, Cultura 
Alimentar e a Fome

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Importante considerar a 
integração com a cadeia produtiva, o 
fortalecimento do turismo gastronômico, 
a inclusão da gastronomia e da cultura 
alimentar nas agendas dos policy 
makers, bem como a ampliação da 
agricultura familiar rural e da agricultura 
urbana, o apoio ao turismo, a valorização 
da produção de alimentos artesanais, 
a fabricação artesanal e novas 
oportunidades de parcerias municipais, 
estaduais, federais e internacionais. 

Sendo assim, compreender 
que “a busca de uma teoria geral e com 
algum nível de abstração será ou inútil 
ou impossível” (BELLINGIERI, 2017, 
p. 4) sobre como medir ou classificar 
o desenvolvimento local ou regional, 
quanto à avaliação ou mesmo seus 
impactos, ou seja, a base para tudo 
serão as políticas públicas desenvolvidas 
e seus ciclos com possibilidade de 
avaliações e diagnósticos para mensurar 
o desenvolvimento de um local a partir 
de ações intencionais. 

No Brasil, o problema público, 
fome, acompanha a nossa história 
desde sempre e como a política pública 
necessita de um problema público, da 
intencionalidade para uma resposta à 
necessidade, com diretrizes, o que fazer, 
como fazer, como avaliar e como recircular 
a sua formação e desenvolvimento 
(SOUZA, 2007), muitas possibilidades 
se abrem para projetos com objetivos 
claros para apoiar as ações de redução 
total da fome no país como a lei municipal 
de Campos do Jordão, n° 4.118/22, que 
dispõe sobre o combate ao desperdício 
de alimentos e a doação de excedentes 
para o consumo humano, autorizando 
que escolas profissionais que ofertam 
cursos na área de alimentos e bebidas 
possam doar  alimentos, sempre 
respeitando as legislações sanitárias. 
(CAMPOS DO JORDÃO, 2022). 

O tema desta pesquisa é o 
Programa de Políticas Públicas de 
Gastronomia, Cultura Alimentar e 
Combate a Fome do Munícipio de 
Campos do Jordão/SP. O problema de 
pesquisa compreende, quais as ações 
do Conselho Municipal de Gastronomia 
e Cultura Alimentar de Campos do 
Jordão/SP - CMGCA podem gerar 
desenvolvimento social e ações de 
combate a fome? Para a pesquisa foram 
desenvolvidas três proposições: 

1. a maior parte dos relatos 
da pesquisa de campo 
quanto ao conhecimento 
ou participação no 
desenvolvimento de políticas 
públicas será negativo devido 
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a falta de engajamento 
geral da sociedade no 
desenvolvimento de políticas 
públicas; 

2. há maior engajamento da 
sociedade civil, bem como 
participação direta nas ações 
concretas para solucionar o 
problema público, quando 
envolvida no início do 
desenvolvimento de uma 
política pública; 

3. há oportunidade para o 
desenvolvimento de um 
programa de gastronomia 
para o município de Campos 
do Jordão com luzes à 
Lei N° 4.118, de combate 
a fome, para contribuir 
com desenvolvimento 
social, a redução de 
desperdício de alimentos 
nas escolas profissionais de 
gastronomia, a valorização 
da cultura alimentar 
regional e a valorização 
dos empreendimentos 
gastronômicos e de seus 
profissionais.  

Para chegar às proposições 
elencadas, temos o objetivo central 
que é relacionar o caminho da política 
pública social do Município de Campos 
do Jordão/SP n° 4.118/22, de combate 
a fome, com a possível instauração 
de um Programa de Políticas Públicas 
de Gastronomia, Cultura Alimentar e 
Combate a Fome de Campos do Jordão, 
com dois objetivos específicos:

• compreender os impactos na 
ação cidadã dos participantes 
do desenvolvimento da Lei 
N° 4.118, de combate a 
fome, de Campos do Jordão;

• buscar múltiplos olhares 
sobre a criação de um 
Conselho Municipal de 
Gastronomia em Campos 
do Jordão, bem como, 
indicações de ações 
estratégicas. 

Nesse estudo, será possível 
apresentar os caminhos trilhados para a 
concretização da Lei n° 4.118/22 por meio 
da metodologia de pesquisa-ação com 
cunho exploratório através de estudo 
bibliográfico e pesquisa de campo.

Dessa forma, este artigo é 
subdividido por esta introdução, na 
sequência um referencial teórico que 
aborda a formação da Gastronomia de 
Campos do Jordão, dados econômicos e 
sociais, aspectos das políticas públicas, 
exemplos de uma lei municipal e de uma 
lei estadual com relação ao tema, projetos 
inovadores relacionados com o ODS11 
como a Rede de Cidades Criativas da 
Unesco no Brasil, especificamente sobre 
as cidades criativas da gastronomia e, 
por fim, detalhes do processo de criação 
de conselhos municipais no país. 

Na estrutura do artigo, temos os 
procedimentos metodológicos divididos 
em três partes, sendo primeiro o processo 
da pesquisa-ação, segundo, a pesquisa 
exploratória com dados secundários 
e, terceiro, a pesquisa de campo. Para 
finalizar as seções, são apresentados 
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os resultados parciais, as considerações 
parciais e as referências. 

2. Referencial Teórico

Segundo o Senso do IBGE do 
ano de 2020, Campos do Jordão possuía 
52.405 habitantes, com crescimento 
populacional médio de 0,8% e idade 
média dos Jordanenses de 34,3 anos. 
O custo médio de vida no município é 
de R$ 4.582,97 com uma quantidade 
de 16.890 domicílios com despesas 
mensais. (IBGE,2020). A cidade é 
uma estância turística, conforme a Lei 
Complementar Nº 1.261/2015, que 
“Estabelece condições e requisitos 
para a classificação de estâncias e de 
municípios de interesse turístico e dá 
providências correlatas” (SÃO PAULO, 
2015, online). 

A comida e a cultura estão 
ligadas diretamente quando se trata 
da alimentação dos povos, pois as 
construções das identidades culturais 
alimentares surgem nas relações 
sociais, nas crenças, nas privações e 
nas necessidades com implicações na 
forma de como a sociedade situa-se no 
mundo. A formação da gastronomia de 
Campos do Jordão e a cultura alimentar 
desta cidade transformam os hábitos 
alimentares das cidades da região da 
Serra Mantiqueira que formam a “cozinha 
da montanha” (CUNHA, 2019, p. 123).    

No Brasil, a gastronomia 
se desenvolveu, a partir de muita 
diversidade devido à forte imigração 
com suas influências na cultura 
alimentar. Assim, Campos do Jordão é 

firmada como uma cidade gastronômica 
sofisticada de influência europeia, pois 
na década de 40, com a chegada de 
grandes empreendimentos hoteleiros 
como o Hotel Toriba, o Grande Hotel 
Cassino e o Hotel Vila Inglesa, foram 
empregados muitos imigrantes fugidos 
da guerra, principalmente alemães, que 
influenciaram na formação da cozinha 
da montanha (CUNHA, 2019). 

Portanto, a formação da cozinha 
da montanha influenciou nos serviços da 
cidade, no comércio, nas tipologias de 
empreendimentos gastronômicos e na 
economia que atualmente conta com a 
participação da alimentação fora do lar, 
na porcentagem de 74,9% dentro da 
categoria alimentação, com ticket médio 
de consumo nos estabelecimentos de 
R$ 419,78 por refeição (IBGE,2020). 

Considerando as influências na 
formação da Cozinha da Montanha e 
os reflexos na economia e na formação 
da mão-de-obra local, também é visível 
uma influência no desenvolvimento de 
políticas públicas conforme a criação da 
Lei 4.118 de 3/5/2022, que “Dispõe sobre 
o combate ao desperdício de alimentos 
e a doação de excedentes de alimentos 
para o consumo humano”. Considerando 
no seu Art. 1º que:

As instituições de ensino 
profissionalizante na área de 
alimentos e bebidas ficam 
autorizadas a doar os seus 
excedentes de alimentos e 
bebidas próprios para o consumo 
humano e que atendam os 
seguintes critérios:
I - estejam dentro do prazo de 
validade e nas condições de 
conservação especificadas pelo 
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fabricante, quando aplicáveis;
II - não tenham comprometidas 
sua integridade e a segurança 
sanitária;
III - tenham mantidas suas 
propriedades nutricionais e 
a segurança sanitária, ainda 
que tenham sofrido dano 
parcial ou apresentem aspecto 
comercialmente indesejável” 
(CAMPOS DO JORDÃO, 2022, 
online).

Compreende ainda no seu Art 
2°, que: 

Art. 2º Os beneficiários da 
doação autorizadas por essa lei 
serão prioritariamente pessoas, 
famílias ou grupos em situação de 
vulnerabilidade social ou de risco 
alimentar ou nutricional.
§ 1º Na ausência desses, o 
doador por meio do poder público 
ou entidade beneficiária poderá 
realizar a ação visando outras 
camadas da sociedade.
§ 2º A doação a que se refere 
esta Lei em nenhuma hipótese 
configurará relação de consumo” 
(CAMPOS DO JORDÃO, 2022).

Sendo assim, é possível 
identificar a preocupação de toda a 
sociedade com o desperdício de alimentos 
e indiretamente com a economia e a 
cultura alimentar, pois nesta pesquisa 
será necessário desenvolver conexões 
entre a gastronomia de Campos do 
Jordão com a Lei 4.118/22, de combate 
a fome. 

Os aspectos das políticas 
públicas e projetos que valorizam a 
gastronomia no Brasil são indispensáveis 
para uma reflexão das ações futuras 
e conceituar os modelos de política 
pública é preciso para o aprimoramento 

da participação democrática cidadã. 
Portanto, os conceitos de policy 

ou public policy, compreendem a política 
pública, as leis, as regras, as campanhas, 
os prêmios, as obras, as multas, as 
taxas, os impostos e a própria agenda 
pública. Os políticos representam o que 
o governo deve fazer e o que faz, politics 
ou politican e no caso dos partidos, são 
chamados de political parties.

Os atores informais ou formais 
são formadores das políticas públicas, 
que são, o governo, a sociedade e o 
mercado que se chamam de policy 
makers. A ação intencional com objetivos, 
conjuntamente com o impacto no curto 
prazo, mas com foco no longo prazo, 
subsidiam a decisão, a proposição, a 
implementação, a execução e a avaliação 
formando o ciclo da política pública, 
chamado de policy cicle. Finalmente os 
estudos sobre políticas públicas por toda 
a comunidade política, formam a political 
community e a polity, chamada de 
política (SECCHI 2013; SECCHI 2016; 
SOUZA 2007). 

Levando em consideração que 
os estudos sobre políticas públicas 
surgiram na área acadêmica nos 
Estados Unidos da América na década 
de 1930 e atualmente duas vertentes 
foram adotadas, a abordagem estatista 
e a abordagem multicêntrica. Quando 
as políticas públicas estão centradas 
no estado a abordagem é estatista, já 
a abordagem multicêntrica considera 
atores fora do estado, as redes de 
políticas públicas e a comunidade política 
que participa ativamente. Portanto, neste 
estudo a abordagem será a multicêntrica 
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(SOUZA, 2007). 
Como exemplo de uma política 

pública no Brasil que estabelece uma 
visão multicêntrica é o Programa Ceará 
Gastronomia, que foi criado pelo Governo 
do Estado do Ceará, em Fortaleza, no 
dia no dia 06 de agosto de 2021, pela Lei 
n° 17.608, conforme registrado no seu 
Art. 1° que:

 Esta Lei institui a Política 
Estadual da Gastronomia e 
estabelece princípios, objetivos, 
eixos e competências para a 
formulação e implementação do 
Programa Ceará Gastronomia, 
seus planos, projetos, serviços e 
benefícios do Plano Estadual de 
Desenvolvimento da Gastronomia 
Cearense, envolvendo todos 
os elos da cadeia produtiva 
gastronômica bem como os 
órgãos e as entidades estaduais 
com competência e interesse 
institucional para a abordagem da 
matéria.
§ 1.º A cadeia produtiva da 
gastronomia é integrada por 
segmentos da produção de 
insumos, de abastecimento e 
armazenamento, da educação, 
do comércio, da indústria e dos 
serviços.
§ 2.º À Secretaria da Cultura 
do Estado – Secult compete a 
definição e a coordenação das 
ações da Política Estadual da 
Gastronomia, podendo, para 
implementá-las, valer-se de 
parceria com outros órgãos ou 
entidades públicas de qualquer 
esfera de governo” (CEARA, 
2021, online).

Bem como define no seu Art. 7°, 
que:

Fica criado o Conselho Estadual 
de Políticas Públicas da 
Gastronomia e Cultura Alimentar, 
colegiado vinculado à Secult, 
com funções deliberativas no 
âmbito da cadeia produtiva da 
gastronomia.
§ 1.º Compete ao Conselho 
Estadual de Políticas Públicas da 
Gastronomia e Cultura Alimentar:
I – fomentar e implementar a 
Política Estadual de Gastronomia 
e Cultura Alimentar;
II – salvaguardar as políticas 
de soberania alimentar, 
segurança alimentar e tradições 
gastronômicas;
III – promover ações que visem ao 
fortalecimento de toda a cadeia 
produtiva.
§ 2.º O Conselho Estadual de 
Políticas Públicas da Gastronomia 
e Cultura Alimentar terá a sua 
composição definida em decreto 
do Poder Executivo” (CEARÁ, 
2021, online).

Com novos paradigmas 
relacionados a sustentabilidade a 
Organização das Nações Unidas - 
ONU desenvolveu um novo marco 
legal em 2015 com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS. 
São no total 17 ODS com 169 metas 
que devem influenciar positivamente 
na identificação de problemas públicos 
municipais em todos os âmbitos, no 
desenvolvimento de políticas públicas e 
no ciclo das políticas públicas (UNESCO, 
2017). 

Ações democráticas como 
o Programa Ceará Gastronomia que 
buscam o bem comum são essências 
para a valorização da cultura alimentar 
e alinhamento com os ODS, e 
especificamente com o ODS 11, cidades 
e comunidades sustentáveis e a Rede 
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de Cidades Criativas da Unesco.  
Para conectar partes distintas 

dos âmbitos da sociedade “há a 
necessidade de uma infraestrutura 
de redes e surgem novas formas 
de organização e de racionalização 
econômica dos processos de produção 
e das relações de trabalho” (BELLUZZO, 
2014, p.49), e sem margens para a 
negativa identifica-se que ao longo dos 
anos o desenvolvimento sustentável 
é tratado de uma forma organizada e 
racional. 

O artigo “Evidências da 
Governança na Gestão de Cidades 
Criativas da Gastronomia: Análise de 
Ações Coletivas em Instâncias Municipais 
no Contexto Brasileiro” (MEDIOTTE, 
2022), complementa a análise com 
a relação do desenvolvimento e da 
governança como uma dinâmica da 
ação coletiva analisando a eficiência da 
governança destes projetos em quatro 
municípios brasileiros, Belém, Belo 
Horizonte, Florianópolis e Paraty, que 
fazem parte da rede de cidades criativas 
da Unesco – Unesco Creative Cities 
Network, da política internacional da 
ONU que legitima e chancela municípios 
para serem chamados de cidades 
criativas, neste caso, cidades criativas 
da gastronomia.

Portanto, devido à linha de 
pesquisa e a emergência do paradigma 
do desenvolvimento endógeno 
relacionado à valorização do local, 
é preciso estabelecer alinhamentos 
sobre a temática do desenvolvimento 
regional e local, a partir das principais 
abordagens teóricas como a teoria 

clássica da localização, as teorias do 
desenvolvimento regional e o paradigma 
do desenvolvimento endógeno 
com a nova teoria do crescimento 
(BELLINGIERI, 2017).

O último assunto da seção 
referencial teórico é o processo de 
criação de conselhos municipais com 
base no livro, Governança democrática e 
poder local: a experiência dos conselhos 
municipais no Brasil (SANTOS JUNIOR, 
2004), que apresenta a relação da 
democracia, gestão local e suas 
influências nas políticas públicas. Foram 
representados nesta obra pesquisas nas 
regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Recife, Belém, Curitiba e 
Porto Alegre para aprofundamento nas 
experiências dos conselhos municipais 
com a possível adoção de modelos 
mais democráticos de gestão municipal. 
O objetivo é apresentar os caminhos 
estratégicos do processo de criação de 
conselhos municipais relacionados com 
a cidadania, com o espaço geográfico, 
com o cidadão integral e com sua relação 
intrínseca entre cultura e território 
(SANTOS, 2020).

3. Procedimentos Metodológicos

Segundo Gil (1994), modificar, 
deixar nítido, alterar conceitos e ideias, 
sempre buscando a solução de um 
problema público ou a possibilidade 
de novas visões e proposições para o 
futuro formam o sentido da pesquisa. 
A pesquisa científica com base em 
livros, textos, revistas, resenhas, artigos 
científicos, leis, decretos e outras fontes 
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formam a leitura de referência e leitura 
corrente.

A metodologia da pesquisa-
ação, a pesquisa exploratória com dados 
secundários levando em consideração 
o estudo bibliográfico e a pesquisa de 
campo, formam a proposta metodológica 
desta pesquisa.

Os procedimentos 
metodológicos desta pesquisa são 
divididos em três etapas. A primeira 
compreende apresentar o processo 
da pesquisa-ação com a equipe que 
participou da criação da Lei n° 4.118/22 
em Campos do Jordão, indicando os dez 
passos desta metodologia considerando 
que o pesquisador é participante. A 
segunda parte é composta por pesquisa 
exploratória com dados secundários 
levando em consideração o estudo 
bibliográfico sobre o tripé gastronomia, 
fome e cultura alimentar considerando 
as políticas públicas. Na terceira parte, 
são realizadas treze entrevistas, que 
formam a pesquisa de campo, com 
representantes da equipe de trabalho 
que desenvolveu a Lei n° 4.118/22 em 
Campos do Jordão, de combate à fome. 

3.1 O processo da pesquisa-ação 

A pesquisa-ação, segundo 
Thiollent (2003), é orientada pela 
resolução de problemas com a 
participação direta do pesquisador 
com ação planejada de caráter social, 
educacional, técnico ou outros, 
diferentes muitas vezes da pesquisa 
participante. Seu objetivo central é 
promover aos pesquisadores e grupos 

participantes os meios para a resposta 
rápida com eficiência aos problemas que 
os cercam. A abrangência da pesquisa-
ação deve ser microssocial, com o 
envolvimento de indivíduos, pequenos 
grupos e instituições, com a aplicação do 
processo diagnóstico antes do início da 
pesquisa considerando principalmente 
os aspectos psicológicos das relações 
interpessoais, bem como os aspectos 
sócio-políticos (THIOLLENT, 2003). 
Sendo assim, a pesquisa-ação:

[...] é um tipo de pesquisa 
social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema 
coletivo e o qual os pesquisadores 
e participantes representativos da 
situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo 
ou participativo      (THIOLLENT, 
2003, p. 14).

Como consequência, é possível 
apresentar alguns dos principais 
aspectos desta metodologia por seis 
pontos: 

1. Não se limita ao risco de 
ativismo, pois não se limita a uma 
forma de ação, contudo, busca 
aumentar o nível de conhecimento 
do pesquisador e o nível de 
consciência dos grupos.
2. Todos os atores da situação, 
participantes da pesquisa-ação, 
acompanham as decisões.
3. O objetivo é solucionar ou 
esclarecer os problemas da 
situação de pesquisa. 
4. Na situação de investigação o 
objeto da investigação é concebido 
pela situação social e diferentes 
problemas encontrados. 
5. Aparentam-se a necessidade 
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de ordenar os problemas a serem 
pesquisados e as soluções 
possivelmente encaminhadas. 
6. Interação explícita na relação 
entre os pesquisadores e os 
envolvidos, sociedade, na situação 
investigada.            (THIOLLENT, 
2003, p. 16) 

A pesquisa-ação possui dois 
objetivos centrais, o objetivo prático, que 
busca transformar a situação problema 
ajudando o levantamento de soluções 
e a proposta de ações e o objetivo 
de conhecimento, que estabelece 
ferramentas para chegar nas informações 
para potencializar o conhecimento sobre 
a situação (THIOLLENT, 2003).

No processo da pesquisa-ação 
contamos com dez passos que devem 
ser seguidos que formam o método de 
pesquisa, conforme o Quadro 1 – Passos 
da Pesquisa ação.

Quadro 1: Passos da Pesquisa-ação
Passos Conceito

1 Fase exploratória.

2 Definir o tema da pesquisa.

3 Colocação do problema.

4 Proposição.

5 Realização de um seminário.

6 Coleta de dados.

7 Aprendizagem.

8 Diferenças do saber formal e

informal.

9 Objetivos da  pesquisa.

10 Divulgação externa.

Fonte: Desenvolvido pelos autores com base em 
(THIOLLENT, 2003, p. 18).

Seguindo com a explicação 
de como foi aplicada a metodologia da 
pesquisa-ação, nesta primeira etapa 
dos procedimentos metodológicos, 
necessário se torna contextualizar que no 
mês de dezembro de 2021 uma equipe 
de trabalho foi formada por profissionais 
e alunos de um Centro Universitário, 
cidadãos e membros do poder legislativo 
do município de Campos do Jordão, para 
tratar do desperdício de alimentos nas 
instituições de ensino profissionalizantes 
que ofertam cursos na área de alimentos 
e bebidas. 

A equipe de trabalho foi 
formada por uma equipe de um Centro 
Universitário centrado em Campos do 
Jordão composta por um diretor, uma 
coordenadora de ensino superior, um 
coordenador de um curso superior 
de tecnologia em gastronomia, dois 
professores de um curso superior de 
tecnologia em gastronomia, quatro 
alunos de um curso superior de tecnologia 
em gastronomia, um coordenador 
administrativo, um apoio técnico do 
ensino superior e um monitor de práticas 
profissionais. Para complementar o 
grupo, dois representantes do poder 
legislativo são parte deste grupo de 
trabalho, um vereador e um assessor, 
todos participantes são moradores de 
Campos do Jordão. 

Após alguns encontros e 
reuniões, para tratar do problema 
elencado, o desperdício de alimentos e o 
aumento da fome no município, o grupo 
com base na Lei Federal nº 14.016/20 que 
dispôs sobre o combate ao desperdício 
de alimentos e a doação de excedentes 
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de alimentos para o consumo hmano, 
iniciou o trabalho para o desenvolvimento 
da uma política pública que permitisse 
que além dos restaurantes e empresas 
na área de alimentação, as escolas 
profissionalizantes da área de alimentos 
e bebidas fossem autorizadas a doar 
seus excedentes em condições para o 
consumo humano. 

Após análises e pesquisas, o 
projeto de Lei n°13/22, de autoria do 
Vereador Gustavo José Maximino Silva, 
apresentou um projeto para o combate 
ao desperdício de alimentos e a doação 
de excedentes de alimentos para o 
consumo humano com foco nas escolas 
profissionalizantes na área de alimentos e 
bebidas (CAMPOS DO JORDÃO, 2022). 
O projeto de Lei proveniente do trabalho 
do grupo, foi apresentado pela primeira 
vez na sessão ordinária da casa de leis de 
Campos do Jordão no dia 11/4/2022 para 
a apreciação e votação, e na segunda 
votação em sessão ordinária o projeto 
de lei foi apresentado no dia 25/4/2022 
e em ambas as votações o projeto de 
lei foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores de Campos do Jordão. Após 
as aprovações no legislativo, o projeto de 
lei, foi encaminhado ao prefeito, chefe do 
poder executivo, para o seu parecer que 
foi positivo e no dia 3/5/2022 foi publicada 
a Lei 4.118 de 3/5/2022 (CAMPOS DO 
JORDÃO, 2022). 

Após a apresentação da linha 
do tempo da situação que envolveu a 
pesquisa-ação, será contextualizada 
neste ponto os passos baseados em 
Thiollent (2003,p.) e o status na pesquisa:

1. Passo 1, fase exploratória, 
já desenvolvida, consiste 
em conhecer e descobrir 
o campo de pesquisa, 
os interessados, os 
participantes, as expectativas 
e o diagnóstico da situação, 
do problema e de possíveis 
ações. 

2. Passo 2, definir o tema da 
pesquisa, já definido pelo 
grupo, consiste na indicação 
da área de conhecimento que 
será trabalhada e o tema que 
é o combate ao desperdício 
de alimentos nas escolas 
profissionalizantes na área 
de alimentos e bebidas. 

3. Passo 3, colocação 
do problema, etapa já 
realizada, é representado 
pelo problema encontrado 
pelo grupo que foi a não 
consideração de escolas 
profissionalizantes da área 
de alimentos e bebidas na 
Lei Federal nº 14.016/20;

4. Passo 4, proposição, 
estabelece a suposição 
gerada pelo grupo 
participante a respeito de 
possíveis soluções para 
o problema da pesquisa, 
que neste caso foi a ideia 
de criar uma lei municipal 
para autorizar a doação de 
alimentos pelas escolas 
profissionalizantes na área 
de alimentos e bebidas;

5. Passo 5, realização de um 



56

VIANNA, F. S. V.; BANDOS, M. F. C. Gastronomia, cultura alimentar e a fome em Campos do 
Jordão/SP: Caminho para o desenvolvimento de políticas públicas. In: Pires, D. F. (Org.). 14º. 
Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2022. 45-62p.; 158p.

seminário, partindo dos 
objetivos da pesquisa, do 
problema e da proposição, 
cria-se um grupo que 
pode ser o mesmo para 
acompanhar a investigação 
e todo o conjunto do 
processo. O grupo foi o 
mesmo que iniciou o projeto 
e ao longo do primeiro 
semestre de 2022 foram 
realizados dois seminários, 
um para o desenvolvimento 
do projeto de lei e outro para 
avaliar os resultados após 
a publicação da lei e seus 
desdobramentos. 

6. Passo 6, coleta de dados, 
considera as proposições 
e dados sobre o tema 
indicados pelos participantes 
e pela pesquisa realizada, 
que foi desenvolvida após 
o primeiro seminário para 
criar o texto do projeto de 
lei, processo realizado em 
março de 2022;

7. Passo 7, aprendizagem, 
ligando a investigação da 
pesquisa ao desenvolvimento 
no caminho trilhado pelo 
grupo de trabalho, que segue 
em construção, pois desde 
o início o ciclo da política 
pública foi considerado 
pelo grupo e o mesmo se 
comprometeu a acompanhá-
lo.

8. Passo 8, diferenças do 
saber formal e do informal, 

consiste no mapeamento 
de informações e sua 
sistematização que serão 
apresentadas no referencial 
teórico e nos resultados 
desta pesquisa de mestrado. 

9. Passo 9, objetivos da 
pesquisa, é o processo 
que será checado e 
acompanhado se os 
objetivos da pesquisa-ação 
foram concretizados. O 
grupo acompanhará se as 
escolas profissionalizantes 
aderiram à doação de 
excedentes. 

10. Passo 10, divulgação 
externa, consiste em divulgar 
para toda a sociedade os 
resultados da pesquisa e 
esta etapa sempre estará 
em desenvolvimento, pois 
o objetivo do grupo é que 
esta Lei municipal possa 
inspirar leis estaduais e 
federais. Pode-se considerar 
como divulgação prévia as 
duas sessões do camará 
municipal de vereadores 
de Campos do Jordão para 
a aprovação desta política 
pública.

2.2 Pesquisa exploratória com dados 
secundários 

Nesta etapa do constructo 
metodológico, serão apresentadas as 
referências bibliográficas e os dados 
secundários relacionadas ao tripé, 



57

VIANNA, F. S. V.; BANDOS, M. F. C. Gastronomia, cultura alimentar e a fome em Campos do 
Jordão/SP: Caminho para o desenvolvimento de políticas públicas. In: Pires, D. F. (Org.). 14º. 
Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2022. 45-62p.; 158p.

gastronomia, cultura alimentar e a fome e 
suas relações com a pesquisa na cessão 
referencial teórico. 

2.3 Pesquisa de campo

A entrevista qualitativa é aberta, 
flexível e aproxima mais o entrevistado 
do pesquisador. Com a interação durante 
a pesquisa, é possível desenvolver uma 
comunicação e ainda o desenvolvimento 
de significados muito pertinentes sobre 
o tema. No caso desta pesquisa a 
entrevista será aberta com um roteiro 
de cinco perguntas abertas e neutras 
com o objetivo de obter experiências dos 
entrevistados, opiniões detalhadas que 
consideram a essência de cada pessoa 
e possíveis sugestões de ações sobre o 
tema (SAMPIERE, 2013).

A seguir, no Quadro 2, temos 
a matriz de amarração, que vincula 
a pergunta elaborada, baseada em 
autores, variáveis a serem observadas e 
as técnicas de análise. Segundo Telles 
(2001), a matriz de amarração auxilia na 
metodologia da pesquisa, pois facilita 
tanto ao pesquisador, quanto ao leitor, na 
vinculação das perguntas desenvolvidas 
por meio do arcabouço teórico, além de 
vinculá-las às respectivas variáveis e 
técnicas de análise a serem aplicadas 
junto às respostas.

As perguntas estão divididas em 
duas frentes: três perguntas com relação 
à pública social, Lei N° 4.118, de combate 
a fome e duas sobre conselho municipal 
de gastronomia e cultura alimentar. 

Na formação das perguntas, 
temos a análise de cada uma que 

neste caso a primeira pergunta é de 
antecedentes, a segunda pergunta de 
opinião, a terceira é geral e as duas 
últimas também de opinião (SAMPIERE, 
2013, p. 427). As perguntas são: 

1. Antes do projeto de 
desenvolvimento da Lei 
municipal de Campos 
do Jordão, N° 4.118, de 
combate a fome, qual era 
seu conhecimento sobre 
políticas públicas?; 

2. Qual foi seu envolvimento e/
ou ação no desenvolvimento 
da Lei municipal de Campos 
do Jordão, N° 4.118, de 
combate a fome?;

3. Você já havia participado 
do desenvolvimento de 
uma política pública antes 
do desenvolvimento da 
Lei municipal N° 4.118, de 
combate à fome? 

4. Qual a sua opinião sobre 
a criação de um Conselho 
Municipal de Gastronomia 
e Cultura Alimentar em 
Campos do Jordão?; 

5. Na sua opinião, quais os 
temas prioritários devem 
ser tratados no Conselho 
Municipal de Gastronomia 
e Cultura Alimentar de 
Campos do Jordão?
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Quadro 2: Matriz de amarração
Pergunta Autores Variáveis

observadas

Técnica

de

análise

1 Yasbek
(2004);
Valente
(2003);
Neves
Lenquiste
(2019)

Aspecto legal,
políticas
públicas e fome.

Análise
de dados
(BARDIN,
2011)

2 Feliciano
(2019);
Teixeira
(1997)

Atuação cidadã,
desenvolvimento
de lei.

Análise
de dados
(BARDIN,
2011)

3 Feliciano
(2019);
Teixeira
(1997)

Atuação cidadã,
desenvolvimento
de lei.

Análise
de dados
(BARDIN,
2011)

4 Martins
(2008);
Werle,
Thum e
Andrade
(2008);
Monteiro
e Fleury
(2006);
Bortoli e
Kovaleski
(2020);
Silveira
Junior
(2009)

Conselho
Municipal,
políticas
públicas.

Análise
de dados
(BARDIN,
2011)

5 Martins
(2008);
Werle,
Thum e
Andrade
(2008);
Monteiro
e Fleury
(2006);
Bortoli e
Kovaleski
(2020);
Silveira
Junior
(2009)

Conselho
Municipal,
políticas
públicas.

Análise
de dados
(BARDIN,
2011)

Fonte: Desenvolvido pelos autores com base em 
(TELLES, 2001).

Deste modo, na pesquisa 
social é necessário estabelecer critérios 
quantitativos, amostragem estaticamente 
controlada, que no caso desta pesquisa 
a população alvo será representada 

pelos participantes da pesquisa-ação, 
grupo responsável por desenvolver a Lei 
n° 4.118. O universo de pesquisa será 
o município de Campos do Jordão e 
profissionais de um Centro Universitário 
no município que oferta cursos na área 
de alimentos e bebidas 

Quanto aos sujeitos da pesquisa, 
para esta etapa da pesquisa-ação, 
foram consideradas treze pessoas para 
a entrevista. As amostras representam 
todas as pessoas envolvidas na 
participação do ciclo da política pública, 
Lei n° 4.118, conforme indicado na tabela 
1:

Tabela 1: Sujeitos da pesquisa

Sujeitos da

pesquisa

Participação

no projeto

de pesquisa

ação

Quantidade

Morador de
Campos do
Jordão e
diretor de um
Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Pesquisador 1

Coordenador
de ensino
superior de
gastronomia de
um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Participante 1

Apoio Técnico
do ensino
superior de
gastronomia de
um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão.

Participante 1

Coordenador e
professor de
curso superior
de gastronomia
de um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Participante 1

Monitor de
práticas
profissionais
de um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Participante 1

Coordenador
administrativo
de um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Participante 1

Aluno de curso
de Tecnologia

Participante 4
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Sujeitos da

pesquisa

Participação

no projeto

de pesquisa

ação

Quantidade

Morador de
Campos do
Jordão e
diretor de um
Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Pesquisador 1

Coordenador
de ensino
superior de
gastronomia de
um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Participante 1

Apoio Técnico
do ensino
superior de
gastronomia de
um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão.

Participante 1

Coordenador e
professor de
curso superior
de gastronomia
de um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Participante 1

Monitor de
práticas
profissionais
de um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Participante 1

Coordenador
administrativo
de um Centro
Universitário
de Campos do
Jordão

Participante 1

Aluno de curso
de Tecnologia

Participante 4

Fonte: Desenvolvida pelos autores.

A coleta de dados poderá ocorrer 
em espaços cotidianos e naturais dos 
entrevistados. Na pesquisa qualitativa, 
além de casos ou pessoas, temos as 
unidades de análise que no caso desta 
pesquisa o grupo, que representam 
conjuntos de pessoas que estão em 
contato por um período, ou um projeto. 
(SAMPIERE, 2013).

O local de aplicação da pesquisa 
será online, em uma sala virtual, com a 
utilização do aplicativo Microsoft Teams 
que possibilitará a interação por câmera 
e áudio, a gravação do encontro e a 
transcrição. O risco da pesquisa é muito 
baixo, pois as questões não ferem 
valores ou invadem a privacidade dos 
entrevistados e o local é controlado. 

Como processo para o 
momento da entrevista serão adotados 
os seguintes passos: 

1. Convite para a Pesquisa.
2. Agendamento individual 

das pesquisas por meio das 
agendas virtuais e o envio do 
link para a participação. 

3. No início do encontro, 
será apresentado e 
postado no bate-papo os 
esclarecimentos dados 
pelo pesquisador e o Termo 
de Consentimento Livre e 
Esclarecido.

4. Uma observação será 
necessária e realizada 
sobre a não influência do 
pesquisador na pesquisa, 
pois não será possível 
explicar as perguntas e 
fornecer informações. As 
respostas são livres de 
influências do pesquisador. 

5. Em seguida, o início da 
pesquisa com a leitura 
ordenada das cinco 
perguntas e registro das 
perguntas no bate-papo da 
sala virtual. As perguntas 
serão apresentadas na 
medida que o entrevistado 
termina uma resposta 
iniciando pela primeira.

4. Resultados Parcial/Final

Nesta pesquisa, com a 
metodologia de pesquisa-ação, fez-
se necessário atender ao objetivo de 
relacionar da Lei n° 4.118 de combate a 
fome, com a possibilidade de criação de 
um Conselho Municipal de Gastronomia 
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e Cultura Alimentar como vetor para 
incrementar o desenvolvimento social 
de Campos do Jordão. Portanto, a partir 
da pesquisa bibliográfica, dos exemplos 
estaduais e federais de políticas públicas 
na gastronomia e da pesquisa qualitativa, 
será necessário avaliar o posicionamento 
dos cidadãos que participaram da criação 
da Lei n° 4.118, sua atuação e assuntos 
estratégicos.

5. Considerações Parcial/Final

A partir da compreensão 
dos impactos da instauração de um 
Conselho Municipal de Gastronomia no 
Município e a proposta de ações para o 
Programa Municipal da Gastronomia e 
Cultura Alimentar como um fórum técnico 
setorial, eventos para a valorização 
da gastronomia, da cultura alimentar 
e a conexão com as cidades da região 
com o objetivo de valorizar a Cozinha 
da Montanha e/ou a Gastronomia da 
Mantiqueira, bem como a sua cultura 
alimentar.

Espera-se que, ao longo do 
desenvolvimento da pesquisa, sejam 
indicadas sugestões estratégicas para 
a governança municipal, estabelecendo 
visão de futuro com sustentabilidade em 
todo as esferas do projeto, a valorização 
da gastronomia, da cultura alimentar 
e do turismo local, com possibilidade 
de promover desenvolvimento social, 
contribuição para a redução da fome e o 
alinhamento com os ODS.  
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Resumo
Utilizando da metodologia etnográfica da prática 
escolar, o presente trabalho tem como objetivo 
verificar se as práticas de justiça restaurativa 
em especial a técnica de assembleia escolar e 
mediação de conflitos são meios para atingir o 
desenvolvimento humano e favorecer espaços 
de diálogos e paz.
Palavras-Chave: Condição de 
agente, justiça restaurativa, mediação, 
desenvolvimento humano e social.

que o diálogo entre os alunos e entre 
alunos e professores seja o caminho 
para um ambiente saudável e de 
desenvolvimento humano.

Segundo o relatório do Comitê 
Paulista de maio de 2021, a escola 
é o terceiro ambiente em que os 
jovens presenciaram mais situações 
de violência. O Fundo Internacional 
de Emergencial das Nações Unidas 
(UNICEF), apontou que o Brasil é o 
quarto lugar no mundo com maior prática 
de bullying. A plataforma conviva, que 
é o sistema dos dirigentes municipais 
de educação (DME) do estado de São 
Paulo, apresentou que a violência dentro 
das escolas no estado de São Paulo 
aumentou 48,5% em comparação ao 

Abstract
Using the ethnographic methodology of school 
practice, the present work aims to verify if 
restorative justice practices, especially the 
school assembly technique and conflict 
mediation, are means to achieve human 
development and favor spaces of dialogues 
and peace.
Keywords: Agent status, restorative justice, 
mediation, human and social development.

1. Introdução

O presente estudo: A utilização 
da Justiça Restaurativa no ambiente 
escolar como forma de desenvolvimento 
humano através da promoção da 
condição de agente e do exercício da 
cidadania, se trata de um estudo de 
caso de uma turma de 5º ano do Ensino 
Fundamental da Cidade de Franca SP.

Nesta unidade escolar a equipe 
gestora, nas pessoas da diretora e da 
orientadora educacional, utilizam as 
assembleias escolares, que são uma 
das técnicas de justiça restaurativa, para 
que junto com os alunos tentem resolver 
os conflitos interpessoais presentes na 
turma de forma pacifica e harmônica, e 
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ano anterior da pandemia Covid -19, 
e o aumento de casos de bullying nas 
escolas paulistas somaram 77%.

Diante deste quadro alarmante, 
é imprescindível que educadores e 
sociedade em geral busquem alternativas 
que modifiquem o ambiente escolar.

As escolas precisam ser 
acolhedoras, agradáveis e saudáveis 
para que jovens e crianças consigam 
“aprender a aprender” e assim se 
desenvolvam plenamente.

Com as dinâmicas de Justiça 
Restaurativa em especial com a técnica 
de assembleia escolar, essa pesquisa 
pretende compreender se as escolas 
que usam esse formato de mediação de 
conflitos, realmente permitem que seus 
alunos tenham voz no ambiente escolar, 
de que forma o diálogo é a essência 
da resolução dos conflitos no dia a dia 
escolar.

O objetivo principal deste estudo 
é avaliar um caso de aplicação de justiça 
restaurativa por meio de assembleia 
escolar e mediação de conflitos em uma 
escola pública para compreender se 
essa prática têm sido um exercício da 
razão pública, resolvendo problemas de 
convivência, promovendo a condição de 
agente e constituindo uma prática de 
cidadania.

Os objetivos específicos 
consistem em:

Compreender a experiência 
profissional da diretora e da orientadora 
educacional que são as responsáveis 
pela aplicação da justiça restaurativa na 
escola estudada.

Observar a turma do 5º ano 

que faz o uso da Mediação de conflitos 
através da justiça restaurativa com a 
técnica- Assembleia Escolar.

Compreender a perspectiva da 
diretora e da orientadora educacional 
quanto ao impacto da prática da justiça 
restaurativa na vida dos alunos e suas 
famílias.

Compreender o ponto de 
vista dos alunos sobre a prática das 
assembleias escolares, verificando se 
esta contribui ou não para suas vidas.

A metodologia empregada 
consiste na pesquisa qualitativa utilizando 
a etnografia da prática escolar, onde 
será realizado um estudo de caso, com 
observações participantes, entrevista 
semiestruturada com a diretora e com 
a orientadora educacional, e grupo 
focal com os alunos participantes das 
assembleias escolares.

2. Referencial Teórico

A pesquisa se fundamenta 
teoricamente em três pontos: O 
desenvolvimento como liberdade; a 
educação orienta  os educandos para 
suas responsabilidades sociais e 
políticas, ou seja, uma educação voltada 
para a democracia; e justiça restaurativa 
como forma de exercício da razão 
pública.

2.1 Desenvolvimento como Liberdade

Para muito além do produto 
interno bruto (PNB), Amartya Sen (2010) 
acredita que o desenvolvimento ocorre 
quando as pessoas não encontram mais 
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barreiras que as impensam de realizar 
suas próprias escolhas.

A liberdade segundo Sen (2010), 
“ é o principal fim e o principal meio para 
o desenvolvimento”. Essa liberdade que 
permite que as pessoas realizem as 
suas próprias escolha de maneira livre, 
ou seja sem privações, pensando no 
próprio bem e no bem da coletividade, 
exercendo assim a condição de agente.

“O desenvolvimento requer que se 
removam as principais fontes de 
privação de liberdade: pobreza e 
tirania, carência de oportunidades 
econômicas e destituição social 
sistemática, negligência dos 
serviços públicos e intolerância 
ou interferência excessiva de 
Estados repressivos” (SEN, 2010 
p.16).

As políticas públicas têm o papel 
de proteger e promover socialmente a 
população mais vulnerável e fragilizada 
para que tenham mais qualidade de 
vida, no entanto, é preciso reconhecer 
que apenas as políticas sociais não 
são suficientes para que as pessoas 
alcancem o desenvolvimento que 
aspiram, as pessoas precisam buscar 
meios de alcançar sua autonomia na 
sociedade. 

Amartya Sen (2010), tem a 
concepção de que tanto os indivíduos 
quanto a sociedade têm a sua 
importância na transformação da própria 
sociedade em que se encontram “o 
desenvolvimento pode ser visto como um 
processo de expansão das liberdades 
reais que as pessoas desfrutam” (SEN, 
2010 p.17).

A condição de agente para Sen 

(2010), é a possiblidade de a pessoa ter 
oportunidades de fazer as suas escolhas 
livremente, sem que haja nenhum tipo 
de interferência, e ainda influenciar na 
coletividade em que se encontra.

“... as possibilidades de as 
pessoas poderem influenciar o 
ambiente institucional de seus 
países e suas coletividades 
locais, ou seja, todo um conjunto 
de condição do ambiente sócio-
político que o autor considera 
como o principal motor do 
processo de desenvolvimento das 
nações (NADER,2019, p 03) 

Para Sen (2010), a condição 
de agente é o motor que impulsiona 
o desenvolvimento “A livre condição 
de agente não só, é em si uma parte 
‘constitutiva’ do desenvolvimento, mas 
também contribui para fortalecer outros 
tipos de condições de agentes livres” 
(SEN, 2010 p.18). 

2.2 Educação e Democracia 

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) com a agente 2030, 
assevera no objetivo   número 04 
(quatro) “Assegurar a educação inclusiva 
e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidade de aprendizagem ao 
longo da vida de todos”, esta visão da 
ONU de educação como instrumento 
de ascensão e desenvolvimento se 
conecta com a visão de Sen, e, portanto, 
a educação é forma de contribuir para a 
condição de agente.

“A principal abordagem é indagar 
a educação como modelo que 



66

BATISTA, F.A.X; RIBEIRO, D.F. A justiça restaurativa no ambiente escolar como forma de 
exercíco de cidadania. In: Pires, D. F. (Org.). 14º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2022. 
63-73p.; 158p.

eduque para as capacidades, 
em benefício para a condição 
de agente, contribuindo para 
dinamizar, qualificar e ampliar 
os mecanismos de participação 
dos indivíduos na sociedade, 
almejando um desenvolvimento 
democrático, tendo em vista a 
importância da democracia para o 
equilíbrio social” (MATTOS, 2017 
p.265)

Paulo Freire, educador 
brasileiro, afirma que a educação 
precisa ser “crítica e criticizadora”, a 
educação precisa levar a caminhar, 
para que os educandos tomem decisões 
para o desenvolvimento social e político, 
“Necessitamos de uma educação para 
decisão para a responsabilidade social e 
político” (Freire, 1967 p.67).

Martha Nussbaum (2015), 
assegura que a educação que é 
de qualidade necessita preparar 
os educandos para viver em uma 
sociedade organizada e democrática. E, 
portanto, a escola deve trabalhar com 
as capacidades de seus educandos de 
refletir e de raciocinar de forma crítica 
para que a democracia continue viva no 
meio das humanidades.

“Um modo de avaliar qualquer 
sistema educacional é perguntar 
quão bem ele prepara os jovens 
para viver numa forma de 
organização social e política com 
essas características. Sem o apoio 
de cidadãos adequadamente 
educados, nenhuma democracia 
consegue permanecer estável” 
(NUSSBAUM,2015 p.11)

Segundo Martha Nussbaum, 
refletir de maneira lógica e justa sobre 

as várias culturas, grupos no contexto 
de mundo e na história das diversas 
interações existentes, e ainda fazer o 
exercício de se imaginar no local do outro, 
isto sim, é pensar democraticamente. 

“O desenvolvimento da 
compreensão tem sido um 
elemento fundamental dos 
principais conceitos recentes 
sobre a educação democrática, 
tanto nos países ocidentais como 
nos não ocidentais. Embora 
muito desse desenvolvimento 
deva acontecer na família, as 
escolas de ensino fundamental 
e médio, e mesmo as escolas 
técnicas e as universidades, 
também desempenham um 
papel importante. Se quiserem 
desempenhá-lo bem, elas devem 
reservar um lugar de destaque no 
currículo para as humanidades 
e para as artes, desenvolvendo 
um tipo de educação participativa 
que estimula e aprimora a 
capacidade de perceber o mundo 
através do olhar de outra pessoa” 
(NUSSBAUM,2015 p.96).

Martha Nussbaum (2015), 
acredita que que em todos os 
seguimentos escolares, no caso do Brasil, 
da educação infantil à universidade, a 
educação humanista deve trabalhar com 
três habilidades essenciais: Capacidade 
de autocrítica, a capacidade de ver como 
membro de uma sociedade heterogênea 
e plural e a capacidade de se colocar, ou 
seja, de se imaginar no lugar do outro, 
para que então sinta ou compreenda as 
emoções e desejos do outro.
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2.3 Justiça Restaurativa na Escola

A Justiça Restaurativa no Brasil 
foi inserida em 2004, pelo ministério 
da justiça, a partir da reforma do 
judiciário com o projeto “Promovendo 
Práticas Restaurativas no Sistema de 
Justiça Brasileiro” e em parceria com 
Programa das Nações Unidas para o 
desenvolvimento –PNUD.

O início de deu a partir de três 
projeto pilotos, sendo um deles como o 
intuito de promover o pensamento da 
justiça restaurativa no estado de São 
Paulo na Vara da Infância e da Juventude 
da comarca de São Caetano.

Por meio do projeto Justiça e 
Educação realizado no município de 
São Caetano do Sul SP, foi introduzido 
no contexto escolar a justiça restaurativa 
nas escolas. “Posteriormente, esta 
experiência foi expandida para outros 
municípios paulistanos, sob a rubrica do 
Sistema de Proteção Escolar (SPEC), 
concebido pela Secretaria Estadual de 
Educação (SEESP), para execução de 
um conjunto de programas e projetos de 
prevenção à violência escolar. (PEREIRA 
E GUIMARÃES,2011).

A Justiça Restaurativa na escola, 
segundo Schiling e Kowaleswki(2021), 
tem como foco a resolução de conflitos de 
forma cooperativa e não violenta, tendo 
como pressuposto o diálogo e a ética. As 
responsabilidades dos atos são vistas de 
maneira coletiva e participativa, buscando 
a conscientização dos conflitos. “ O ato 
de se fazer justiça por meio do diálogo 
que esclarece e conscientiza e não 
por meio do julgamento, se apresenta 

também “subversivo” em relação à 
ideologia historicamente enraizada que 
se baseia no “poder sobre o outro” e não 
no “poder com o outro”. (EDNIR, 2007, 
p. 12).

Para Pereira e Guimarães 
(2021), a justiça restaurativa na escola 
busca caminhos para gerenciar os 
conflitos entre os alunos, atuando através 
do diálogo com a participação de todos 
os envolvidos. Todos têm direito a voz e 
vez para que democraticamente reflitam 
e tomem decisões pensando no bem de 
si e no bem comum.

Em âmbito escolar, a justiça 
restaurativa reivindica, para sua 
consecução, a reorientação 
da gestão de conflitos. Assim, 
o consenso que se objetiva 
atingir não deve ser produzido 
em situações de desigualdade, 
mas deve envolver a disposição 
para ponderar sobre as razões 
alheias e para reconhecer sua 
prévia responsabilidade para com 
o outro, o que a distingue de um 
mero “reconhecimento de culpa” 
(MELO, 2006, p. 648). Desse 
modo, as técnicas restaurativas 
devem focar na responsabilização 
ativa dos sujeitos e na restauração 
dos danos e permitir que se 
posicionem e reflitam sobre 
seus atos por meio do diálogo. 
Contêm, portanto, um profundo 
teor formativo (MELO, 2006)

Pereira e Guimarães (2021) et. 
Schiling e Singer (2005) acreditam que 
no contexto educacional a aplicação 
de técnicas de justiça restaurativa na 
resolução de conflitos, contribuem 
efetivamente para a vivência do exercício 
da cidadania. 
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“Assim, não obstante a introdução 
da justiça restaurativa no contexto 
educacional seja particularmente 
fecunda para a elaboração de 
um projeto formativo engajado 
em favor da formação de sujeitos 
aptos a exercerem ativamente 
sua cidadania, sobretudo no 
que concerne à resolução dos 
conflitos, ela se defronta com 
inúmeras ambiguidades neste 
lócus, pois, em sendo a escola uma 
instituição social, os problemas 
instalados na sociedade também 
se processam em seu interior e 
se manifestam cotidianamente 
sob as formas da violência e da 
exclusão (SCHILLING, 2014; 
SINGER, 2005) (PEREIRA E 
GUIMARÃES, 2021 p.08).

Compreendendo a Justiça 
Restaurativa na escola como um 
caminho de mediação de conflito, uma 
das técnicas de Justiça Restaurativas 
usadas nas escolas são os ciclos de 
assembleias escolares. A assembleia 
escolar, na visão de Araújo (2008), tem a 
perspectiva de melhorar as relações no 
convívio escolar, pois, “promove diálogos 
transformativos”.

“... surgem novos paradigmas 
em resolução de conflitos que, 
baseando-se na comunicação 
e em práticas discursivas e 
simbólicas, promovem diálogos 
transformativos. Tais propostas 
não adotam o pressuposto de 
que em um conflito há sempre 
ganhadores e perdedores e sim 
que é possível a construção 
do interesse comum, em que 
todos os envolvidos ganhem 
conjuntamente, com uma 
coparticipação responsável. 
Elas permitem aumentar a 
compreensão, o respeito, e 
construir ações coordenadas 
que considerem as diferenças, 

incrementam o diálogo e a 
participação coletiva em decisões 
e acordos participativos. Por fim, 
acreditam na importância do 
protagonismo das pessoas ao 
enfrentar os conflitos em suas 
vidas e entendem que tal processo 
deve enfocar não apenas as 
emoções, intenções e crenças 
dos participantes, mas também os 
domínios simbólicos, narrativos e 
dialógicos como o meio pelo qual 
se constroem e se transformam 
significados e práticas, permitindo 
o aparecimento de identidades, 
mundos sociais e novas formas 
de relações”(ARAUJO, 2008 p.3).

Na perspectiva de Araújo (2008), 
as assembleias escolares são caminhos 
para a construção de valores, exercício 
da democracia e vivência da cidadania 
nas unidades escolares. 

O trabalho com assembleias 
escolares complementa a 
perspectiva que acabamos de 
discutir de novos paradigmas 
em resolução de conflitos, pois 
permite, em sua prática, partindo 
do conhecimento psicológico de 
si mesmo e das outras pessoas 
sobre o que é preciso para 
resolver os conflitos, que se 
chegue ao conhecimento dos 
valores e princípios éticos que 
devem fundamentar o coletivo 
da classe. Ao mesmo tempo, 
evidente, permite a construção 
psicológica, social, cultural e 
moral do próprio sujeito, em um 
movimento dialético em que o 
coletivo transforma e constitui 
cada um de nós, que, por nossa 
vez, transformamos e ajudamos 
na constituição dos espaços e 
relações coletivas (ARAÚJO, 
2008 p. 4).

De acordo com a visão de 
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desenvolvimento como liberdade, 
que se realiza a partir da condição de 
agente do exercício da razão pública, 
os processos de Justiça Restaurativa 
dentro da escola podem ser um meio de 
produção destas condições e promoção 
de desenvolvimento humano. Nesta 
pesquisa se buscará compreender o 
quanto as assembleias escolares estão 
concorrendo para o desenvolvimento 
através da abertura ao diálogo e 
construção de um ambiente de paz.  

3. Procedimentos Metodológicos

Compreendendo a intenção 
de investigar as diferenças de relações 
dentro do espaço escolar: conflitos, 
diferenças culturais, desigualdade nos 
diversos relacionamentos e situações 
de violência, a metodologia que será 
utilizada é a abordagem qualitativa 
etnográfica.

A abordagem etnográfica, 
segundo a autora Marli André (1995), diz 
respeito a interpretar os significados de 
vida e a compreensão do senso comum, 
procurando compreender as variações 
atribuídas pelos participantes às suas 
experiências e vivências.

 O estudo de caso etnográfico, 
permite, pretende compreender as 
diversas formas de interpretação de 
situações de conflitos e violência no 
ambiente escolar e como a equipe 
dirigente da escola, conduz junto com os 
alunos tais situações conflituosas.

“Os estudos de caso pouco têm 
a dizer a respeito das diferenças 
significativas, mas respondem 

muito bem às questões sobre 
a relevância dos resultados da 
pesquisa, pois os estudos de caso 
são extremamente úteis para 
conhecer os problemas e ajudar 
a entender a dinâmica da prática 
educativa” (ANDRÉ, 1995 p. 43) 

Neste trabalho o estudo de caso 
tem como intenção compreender os 
processos das assembleias escolares 
como forma de mediação de conflitos 
dentro da escola, verificando a visão 
dos alunos e da equipe gestora sobre a 
prática e ao mesmo tempo analisar se 
houve evolução na convivência escolar.  

3.1. Local e Participantes

O estudo de caso será realizado 
em uma escola de educação básica 
de ciclo I, na cidade de Franca SP. Os 
participantes da pesquisa serão: a diretora 
e a orientadora educacional da unidade 
escolar, e alunos do 5 ano do período 
da tarde. Serão realizadas observações 
participantes nas assembleias escolares, 
e realização de conversas informais com 
os alunos e com a equipe.

3.2. Coleta de dados

Etapa 3.2.1. Observações participantes 
e conversas informais 

Inicialmente serão realizadas 
conversas informais e observações dos 
alunos e da equipe gestora no dia a dia 
da escola, e observações nos momentos 
de assembleia escolar.
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Etapa 3.2.2. Entrevistas 

Serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas com a orientadora 
educacional e com a diretora da unidade 
escolar.

Etapa 3.2.3. Entrevista em grupo Focal

As pesquisas científicas que 
têm como metodologia a abordagem 
qualitativa, procura compreender os 
vários aspectos da realidade das 
pessoas e o contexto social em que 
estão inseridas. Dentro deste contexto 
será proposto aos alunos a entrevista 
em grupo  focal (focus group) junto com 
a pesquisadora, para que através do 
diálogo possa compreender os pontos 
de vista dos alunos sobre a prática das 
assembleias  escolares e os problemas 
de relacionamentos que ocorrem no 
cotidiano da unidade escolar.

“Desse modo, o grupo focal é uma 
técnica para a exploração de um 
tema pouco conhecido, visando 
o delineamento de pesquisas 
futuras e a produção de sentido 
e significados sobre determinado 
tema, pois sua orientação está 
voltada para a geração de 
hipóteses, e desenvolvimento 
de modelos e teorias” (SILVA e 
ASSIS p.03,2010). 

Segundo Silva e Assis (2010), o 
grupo focal se preocupa com a dimensão 
sociocultural, possibilita aos participantes 
expressarem por meio do diálogo suas 
crenças, valores, opiniões, sentimentos, 
experiências, além de promover o diálogo 
entre a pesquisadora e os participantes 

a partir de itens ou tópicos específicos, 
que são fontes direta de dados a serem 
analisados e interpretados.

Para Minayo (2007) o 
pesquisador na entrevista em grupo 
focal, tem que ter seus objetivos claros 
e assim buscar uma lógica interna, uma 
conexão entre o contexto social estudado 
e os aspectos subjetivos da realidade 
dos participantes.    

 
“Por fim, é importante ressaltar que, 
mesmo quando provisoriamente 
o investigador prevê um 
montante de entrevistas e grupos 
focais ou de outras técnicas 
de abordagem, essa ideia de 
provisoriedade deve acompanhá-
lo durante todo o processo. Pois, 
não há medida estabelecida 
a priori para o entendimento 
das homogeneidades, da 
diversidade e da intensidade 
das informações necessárias 
a um adequado trabalho de 
pesquisa. Igualmente, não existe 
um ponto de saturação a priori 
definido, e nunca a quantidade de 
abordagens em campo pode ser 
uma representação burocrática e 
formal estabelecida em números. 
O que precisa prevalecer é 
a certeza do pesquisador de 
que, mesmo provisoriamente, 
encontrou a lógica interna do 
seu objeto de estudo – que 
também é sujeito – em todas as 
suas conexões e interconexões” 
(MINAYO, 2017 p.10).

Serão convidados os alunos 
que os responsáveis autorizarem, 
a participarem do grupo focal, onde 
estes poderão expor seus sentimentos, 
ideias, impressões sobre os problemas 
interpessoais que enfrentam no 
cotidiano escolar e sobre as assembleias 
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escolares.

3.3. Análise de dados

Os dados coletados serão 
transcritos e descritos em diário de 
campo e passarão por análise de 
conteúdo segundo os moldes propostos 
por Minayo (2017).

3.4. Aspectos éticos

A pesquisadora, sendo 
responsável pelo bem estar e 
integridade dos participantes, obtendo 
o consentimento livre e esclarecido dos 
mesmos antes do início da coleta de dados, 
respeitando sua autonomia, os tratando 
com dignidade e os defendendo em sua 
vulnerabilidade, objetivará os benefícios 
e riscos do estudo, assegurando evitar 
os danos previsíveis e constatando as 
vantagens e relevâncias no que se refere 
à sociedade, contará com a efetivação 
das disposições da resolução 466/12 
do Ministério da Saúde sobre pesquisas 
envolvendo seres humanos 

Os riscos para os participantes 
serão baixos e que serão minimizados 
ao máximo. Caso ocorra algum 
tipo constrangimento, vergonha ou 
aborrecimento ao participante ao 
responder alguma pergunta da entrevista 
individual ou no momento do grupo focal 
e ainda haja algum tipo de interferência 
na vida e na rotina dos alunos,  como 
as entrevistas da equipe gestora, não 
precisaram responder a questão ou 
continuarem a participar da atividade em 
grupo.

Os benefícios da pesquisa serão 
para contribuir com futuras pesquisas na 
área, produzir conhecimento em relação 
a mediação de conflitos e produzir uma 
dissertação que traga benefícios para a 
ciência e para as escolas em geral. 

4. Resultados Parciais

Ao que parece as assembleias 
escolares têm contribuído para tornar o 
clima da turma estudada mais tranquilo.

Apesar de haver muitas 
reclamações de pais sobre episódios de 
desavença entre os alunos, segundo a 
diretora.

E ainda segundo a orientadora 
tem sido necessário algumas reuniões 
com os familiares destes alunos que se 
envolvem em conflitos mais sérios, para 
isto o apoio das famílias em algumas 
situações é de grande relevância.

Como resultados parciais, a 
partir das observações e conversas 
informais com a equipe gestora e com 
os próprios alunos, percebemos que 
ainda há necessidade de grandes 
intervenções no clima escolar pois, 
os desafios são muitos e diariamente 
diferentes, visto que a educação é uma 
atividade dinâmica, e, portanto, carece 
de constantes intervenções e ajustes ao 
longo do caminho do desenvolvimento 
humano.

5. Considerações Parciais

Esta pesquisa tem como 
intensão verificar se as práticas de 
justiça restaurativa no ambiente escolar 
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têm o potencial de diminuir situações de 
violência e bullying entre os estudantes.

Além do mais, a pesquisa tem 
como pretensão saber e comprovar 
se as práticas de Justiça Restaurativa 
possibilitam que os alunos tenham 
oportunidades reais de diálogo com os 
professores e equipes gestoras que 
são as autoridades dentro da escola, se 
os alunos têm a possiblidade de falar 
demostrando seus pontos de vista e 
argumentos nos momentos de tensão na 
escola.

Pretendemos compreender 
se que tipo de mediação de conflitos 
as técnica de Justiça Restaurativa 
permite, são caminhos para o fim 
de modelos autoritários e arbitrários 
que ainda existem dentro das escola, 
que são resquícios de uma educação 
tradicional, bancária e onde os alunos 
eram vistos como seres sem luz, e sem 
conhecimento, o que não existir, pois 
tanto a criança como o adolescente são 
sujeitos que gozam de direitos como 
proteção e necessidades especificas 
que precisam ser respeitadas.

“Art. 3º A criança e o adolescente 
gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta 
Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim 
de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade 
e de dignidade” (BRASIL,2019 
p15).

As dinâmicas de Justiça 

Restaurativa são um meio de se olhar, 
escutar e ser mais humano; acreditando 
que por de trás do erro há a possibilidade 
de reabilitação, por meio do diálogo 
aberto e dialético. 
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(SP): O incentivo à Arte como estratégia para a qualidade de vida
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Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas 
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Resumo
A pesquisa se propõe a entender a dimensão 
que a Arte pode assumir no melhoramento da 
qualidade de vida da população idosa e ser 
uma alternativa na dimensão das políticas 
públicas regionais, notadamente de Franca 
(SP), Brasil.
Palavras-Chave: Arte na terceira idade; 
envelhecimento ativo; políticas públicas para a 
terceira idade; bem-estar.

8 bilhões em 11/2022, com a taxa de 
natalidade seguindo menor do que a 
taxa de mortalidade. 

O rápido envelhecimento 
demográfico mundial e brasileiro aponta 
para a necessidade de que sejam 
implantadas políticas públicas que 
atendam às necessidades das pessoas 
idosas em diversos âmbitos: saúde, 
bem-estar, segurança pessoal e todos 
os direitos garantidos em Lei.

Dada a complexidade da tarefa, 
este é um esforço multidisciplinar para 
que sejam abrangidos aspectos físicos, 
psicológicos sociológicos e até mesmo 
antropológicos pois, pela primeira vez, 
bilhões de humanos estão chegando a 
idades avançadas.

Abstract
The research proposes to understand the 
dimension that Art can assume in improving 
the quality of life of the elderly population and 
to be an alternative in the dimension of regional 
public policies, notably in Franca (SP), Brazil.
Keywords: Art in the third age; active aging; 
public policies for the elderly; welfare.

1. Introdução

A Organização das Nações 
Unidas (ONU)

 2 anos a projeção da população 
mundial – World Population Prospects 
(WPP) – organizado por regiões mundiais 
e países.

Os dados consideram o período 
de 1950- 2100, o que permitiu detectar 
menos natalidade e maior expectativa 
de vida da população. Embora países 
europeus tenham sido os primeiros 
a terem que lidar com o aumento da 
população longeva, tal fenômeno 
atualmente já ocorre em escala mundial.

A projeção das Nações Unidas 
é que a população mundial chegue a 
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Objetivamos contribuir para os 
estudos que apoiem a concepção de 
políticas públicas específicas para essa 
parcela da população, dentro da visão do 
envelhecimento ativo com a integração 
e participação dos idosos na sociedade 
através da Arte.

Mais especificamente, 
queremos entender o papel que a Arte 
pode representar no âmbito dessas 
políticas públicas no município de Franca 
(SP).

2. Referencial Teórico

Sendo esse um tema de 
pesquisa multidisciplinar, ela estará 
ancorada em estudos relacionados à 
implantação de políticas públicas, mais 
especificamente no trabalho de Lotta, G. 
(2019, p.11-38) e buscará subsídios em 
pesquisas de áreas afins.

São as políticas públicas 
que incorporam às suas agendas as 
ações que objetivam o atendimento às 
demandas das sociedades.

Em relação a essas políticas, 
Lotta cita Souza:

Os estudos sobre implementação 
de políticas públicas podem ser 
situados como uma vertente do 
campo de análise de políticas 
públicas que busca olhar para 
o momento específico da 
materialização ou concretização 
das políticas. Esses estudos têm 
como ponto de partida a ideia 
de que as políticas públicas 
podem ser analisadas como um 
ciclo que perpassa diferentes 
fases: agenda, formulação, 
implementação e avaliação. Esse 
ciclo não condiz necessariamente 

com a realidade, mas é um 
relevante instrumento analítico 
para entendermos os processos 
decisórios que fazem parte das 
políticas públicas (LOTTA, 2003, 
apud SOUZA).

Analisaremos dados oriundos 
tanto de organizações internacionais 
como a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), do Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais, Divisão de 
População da Organização das Nações 
Unidas (ONU) como do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Até 2025, segundo a OMS, o Brasil 
será o sexto país do mundo em 
número de idosos. Ainda é grande 
a desinformação sobre a saúde 
do idoso e as particularidades 
e desafios do envelhecimento 
populacional para a saúde pública 
em nosso contexto social. Entre 
1980 e 2000 a população com 
60 anos ou mais cresceu 7,3 
milhões, totalizando mais de 14,5 
milhões em 2000. O aumento da 
expectativa média de vida também 
aumentou acentuadamente no 
país. Este aumento do número de 
anos de vida, no entanto, precisa 
ser acompanhado pela melhoria 
ou manutenção da saúde e 
qualidade de vida. (OMS,2005, p. 
3)

Essa transformação demográfica 
traz em si enormes preocupações:

A questão social do 
envelhecimento das cidades 
decorre, desde logo, do fato do 
paradigma urbano ser tributário 
de valores vincadamente 
humanizadores, mas refém 
de uma realidade madrasta 
no que respeita à sua plena 
concretização. Este é um paradoxo 
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do crescimento urbano e das 
sociedades que o protagonizam: 
a discrepância significativa entre 
os padrões sociais e a realidade. 
É também neste paradoxo que se 
fundamenta a identificação dos 
chamados problemas sociais, 
terreno fértil para a compreensão 
da produção e da reprodução 
da vida social, em particular 
das ordens morais de interação 
(Giddens, 1996), onde se movem 
os direitos, as obrigações e as 
reivindicações. (MACHADO, P. 
2020, p. 126-127)

Do ponto de vista histórico, 
etnológico, filosófico e antropológico, 
nossa base de pesquisa será a obra A 
Velhice de Simone de Beauvoir, um dos 
mais significativos estudos sobre como 
o envelhecimento foi tratado nas mais 
diversas sociedades, bem como naquela 
em que a própria autora estava inserida 
no momento em que a obra foi publicada, 
em 1970.

Para Beauvoir,

Na sociedade antiga, composta 
essencialmente de camponeses 
e artesãos, havia uma exata 
coincidência entre a profissão e a 
existência; o trabalhador vivia no 
local do seu trabalho; as tarefas 
produtivas e as tarefas domésticas 
confundiam-se. Entre os artesãos 
altamente qualificados, as 
capacidades aumentavam com a 
experiência e, portanto, com os 
anos. Nas profissões em que elas 
declinavam com a idade, existia 
no seio da exploração uma divisão 
do trabalho que permitia adaptar 
as tarefas às possibilidades de 
cada um. Quando se tornava 
inteiramente incapaz, o velho vivia 
com a família que assegurava sua 
subsistência. (BEAUVOIR, 1970, 
p.234) 

E ainda, 

Hoje em dia, o operário mora 
num lugar e trabalha em outro, 
mas num esquema puramente 
individual. A família fica a margem 
de suas atividades produtivas. Ela 
se reduz a um ou dois casais de 
adultos, que são responsáveis 
por filhos ainda incapazes de 
ganhar a vida; eles não podem 
com seus magros recursos, 
assegurar o sustento dos velhos 
pais. Entretanto o trabalhador é 
condenado à inatividade muito 
mais cedo do que outrora. 
(BEAUVOIR, 1970, p.234) 

Tendo o cuidado dos idosos 
e as adequações exigidas pelo 
envelhecimento das pessoas saído 
do âmbito familiar, o tema entrou na 
esfera governamental e passou a exigir 
a implantação de políticas públicas 
pertinentes que demandam ações 
interdisciplinares.

No âmbito da Gerontologia Social, 
as contribuições de Anita Liberalesso 
Neri, Professora Colaboradora no 
Departamento de Psicologia Médica e 
Psiquiatria da Faculdade de Ciências 
Médicas da Unicamp. A Gerontologia foi 
uma das primeiras áreas a se dedicar ao 
estudo do envelhecimento da população 
brasileira. Dentro da área Gerontológica, 
cabe à Gerontologia Social estudar 
aspectos subjetivos do envelhecimento, 
como percepção de bem-estar e 
felicidade por parte do idoso.  Nesse 
sentido, os estudos de Neri estão entre 
os mais relevantes da atualidade.

Para Neri,
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A satisfação pessoal com a vida 
como um todo ou com diferentes 
aspectos dela resulta da 
comparação entre as expectativas 
e o efetivamente alcançado pelas 
pessoas, com base em critérios 
pessoais e socio normativos, 
influenciados por afetos positivos 
e negativos. As duas variáveis 
integram o conceito de bem-
estar subjetivo, de largo uso por 
disciplinas como a Psicologia, 
a Sociologia, a Demografia, a 
Epidemiologia e a Gerontologia, 
em estudos sobre qualidade de 
vida ou velhice bem-sucedida em 
termos objetivos e subjetivos e 
sobre seus efeitos sobre o bem-
estar de indivíduos e populações. 
(NERI, A.L. et al., 2016, p. 204)

E finalmente, para entrarmos 
especificamente no tema de “felicidade do 
idoso”, objeto da pesquisa, é importante 
conhecermos experiências que têm 
ocorrido objetivando a inclusão social 
do idoso de acordo com a concepção de 
envelhecimento ativo. Será dentro desse 
contexto de felicidade na vida do idoso, 
que buscaremos enxergar o papel que a 
Arte ocupa.

3. Procedimentos Metodológicos

Parte da pesquisa será 
realizada a partir da revisão sistemática 
da literatura para fundamentar o tema 
pesquisado. Cumprida essa etapa, nos 
ampararemos na pesquisa qualitativa 
para conhecer a realidade de Franca 
(SP), específicamente a ILPI(Instituto 
de Longa Permanência do Idoso) Lar de 
Ofélia, no que tange a esse estudo. 

A revisão sistemática que “é uma 
forma de pesquisa que utiliza como fonte 

de dados a literatura sobre determinado 
tema” (Sampaio e Mancini, 2007, p.84).

Como a validação de toda 
pesquisa passa, necessariamente, pela 
possibilidade de ser reproduzida por outros 
pesquisadores através da utilização de 
um método explícito, observaremos o 
sugerido por Levy e Ellis (apud Conforto, 
Amaral e Silva, 2011) no tocante a seguir 
um processo que obedeça à coleta, 
conhecimento, compreensão, análise, 
síntese e avaliação de obras e trabalhos 
acadêmicos obtidos em bases de dados.

Utilizaremos as palavras-chave: 
Arte na terceira idade; envelhecimento 
ativo; políticas públicas para a terceira 
idade; bem-estar.

Obtidos os resultados, 
descartaremos aquelas que não 
forem publicações científicas e depois 
procederemos à leitura dos resumos 
para triar aqueles que demonstrem 
atender à nossa pesquisa. Esses 
serão integralmente lidos para depois 
selecionarmos os mais significativos no 
âmbito da felicidade da pessoa idosa.

O universo da pesquisa deve 
ficar restrito ao envelhecimento ativo, 
ou seja, interessam-nos os dados e 
publicações relativos às propostas que 
visem a ressignificar a ótica ainda restrita 
que a sociedade tem sobre o idoso e seu 
papel social. Bem como aquela que o 
próprio idoso, muitas vezes, tem de si 
mesmo.

No tocante à busca pelo 
conhecimento da realidade no município 
de Franca (SP), utilizaremos a pesquisa 
qualitativa. Sobre esse procedimento 
metodológico, em artigo publicano no 
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Nexo Jornal, Fonseca et al afirmam:

Indagações que exigem conhecer 
um caso em profundidade, 
temas ainda pouco conhecidos, 
ou mesmo testar teorias ainda 
em fase de formação, exigem 
a aplicação de metodologia 
qualitativa. É muito comum, no 
campo das políticas públicas, 
a existência de problemas 
complexos (wicked problems), 
que são multidimensionais e sobre 
os quais há pouca informação e 
consenso em torno dos fatores 
que os explicam. Técnicas 
qualitativas podem não permitir 
mensurar efeitos de variáveis, ou 
mesmo realizar generalizações 
empíricas, mas são ferramentas 
poderosas para generalizações 
teóricas de alcance médio. (NEXO 
JORNAL, 2021) 

Assim, a etapa qualitativa da 
pesquisa será realizada através de 
questionários que serão respondidos 
por agentes sociais que lidam com a 
população idosa: assistentes sociais 
ligados à Secretaria Municipal de Ação 
Social; Ministério Público de Franca (SP); 
arte-terapeutas que atuem no município 
de Franca (SP), atestando a veracidade 
das respostas. É imprescindível para 
este autor, ouvir participantes de grupos 
de idosos para saber se a Arte está 
presente nas atividades desenvolvidas e 
como se sentem diante das experiências 
vivenciadas.

Os questionários serão 
previamente submetidos ao Comité de 
Ética da Uni-FACEF, as autorizações dos 
entrevistados para a utilização dos dados 
serão recolhida e suas identidades serão 
preservadas.

As respostas obtidas serão 
analisadas e comparadas ao previsto ou 
sugerido pela Organização Mundial de 
Saúde, pelo Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais, Divisão de 
População da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e pelo Estatuto da Pessoa 
Idosa (BRASIL), e os propósitos objetos 
deste estudo, para tenhamos uma 
referência de como a Arte está sendo 
incorporada às políticas públicas de 
inclusão e apoio aos idosos de Franca 
(SP).

4. Resultados Parciais

Pretendemos obter um 
diagnóstico do estágio em que se 
encontra a implantação de políticas 
públicas que garantam a incorporação 
do envelhecimento ativo da população 
francana, no Lar de Ofélia, tendo como 
uma das vertentes a inclusão da Arte 
na vida desse espectro da populacional 
e em qual dimensão a Arte colabora 
para o alcance da qualidade de vida 
dos idosos envolvivos, e dos objetivos 
socioinstitucionais.

Para Jardim,

[…] a arteterapia é uma 
ferramenta que pode ser utilizada 
na promoção da saúde da pessoa 
idosa, uma vez que seu potencial 
de estimulação contribui para 
melhorar as relações sociais e 
a autoestima dessa população. 
(JARDIM, V.C.F.S. et al, 2020, p. 
2)
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5. Considerações Parciais

No momento estamos 
trabalhando no levantamento sistemático 
da literatura e seleção das publicações 
mais relevantes e análise do material 
selecionado para dar início à redação 
dos capítulos de fundamentação teoria 
da pesquisa. 

A literatura que vimos analisando 
demonstra largamente a relevância 
do tema escolhido e a necessidade da 
Academia colaborar naquilo que lhe 
for possível para que no médio prazo a 
comunidade francana esteja preparada 
para lidar com o cenário de ter 30% da 
população com idades acima de 60 anos.

Garantir que essa parcela 
da população esteja engajada na 
comunidade, numa convivência 
intergeracional mais saudável, com a 
possibilidade de acessar programas 
sociais resultantes de Políticas Públicas 
criadas no Brasil, Estado de São Paulo, 
e Município de Franca, que lhe garanta 
a este público-alvo da ILPI, bem-estar e 
qualidade de vida parece ser vital para 
o novo equilíbrio social que será exigido 
pela nova configuração demográfica no 
futuro.

Nossa hipótese é que a Arte e 
a cultura são caminhos salutares, que 
reforçam as relações interpessoais e a 
convivência humana por serem capazes 
de dar significado ou de ressignificar o 
que define quem somos, de onde viemos 
e à qual comunidade pertencemos. As 
dimensões subjetivas de pertencimento, 
aceitação e acolhimento associadas às 
demais políticas públicas, bem como a 

própria dimensão terapêutica da Arte 
muito podem fazer para que o bem-estar 
emocional possa ser alcançado pelos 
sujeitos envolvidos nos programas e 
projetos.

O envelhecimento ativo e feliz, 
resguardada aqui toda a subjetividade do 
termo felicidade, precisa ser construído 
com todos os recursos dos quais as 
sociedades dispõem: inclusão digital, 
esporte, turismo e também cultura e Arte. 

Nesse sentido, a pesquisa de 
Jardim, et al. esclarece que:

A arteterapia é definida como um 
processo terapêutico que utiliza 
a arte como processo expressivo 
para o autoconhecimento e 
para a expressão de conflitos 
e emoções internas. É um 
recurso terapêutico que absorve 
saberes das diversas áreas do 
conhecimento, constituindo-se 
como uma prática transdisciplinar, 
que visa resgatar a pessoa em 
sua integralidade através de 
processos de autoconhecimento 
e transformação.  (JARDIM, 
V.C.F.S. et al, 2020, p. 2, 
(https://www.scielo.br/j/rbgg/a/
tzGHq3mphTxJ5jtvX5pRM6z/
abstract/?lang=pt)

E ainda que:

As imagens produzidas por 
meio do processo expressivo na 
arteterapia são projeções internas 
e manifestações pessoais. Elas 
permitem que o indivíduo se 
expresse da sua maneira, dando 
um novo sentido a sua própria 
existência. Pode-se afirmar 
que, a arteterapia, ao trabalhar 
com processos expressivos, 
constitui um caminho revelador 
e inspirador. Tal caminho 
terapêutico ajuda o indivíduo a 
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acreditar, desafiar, reconstruir, 
criar e expressar emoções e 
sentimentos, que muitas vezes 
estão reprimidas na pessoa idosa. 
(JARDIM, V.C.F.S. et al, 2020, p. 
2, (https://www.scielo.br/j/rbgg/a/
tzGHq3mphTxJ5jtvX5pRM6z/
abstract/?lang=pt))

Assim, para Jardim, V.C.F.S 
et al. (2020, p.2), “[…] percebe-se a 
importância que a arteterapia pode 
desempenhar sobre a qualidade de vida 
da pessoa idosa.”

Tendo essas prerrogativas em 
mente, queremos conhecer o estágio 
em que se encontra a implantação das 
políticas públicas para a garantia de um 
envelhecimento ativo no município de 
Franca (SP), específicamente na ILPI  
Lar de Ofélia, bem como pesquisar em 
quais ações a Arte e a Arteterapia são 
consideradas como instrumentos de 
inclusão e bem-estar do idoso francano. 
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Resumo
O presente estudo busca analisar a interferência 
da ambiência no bem-estar de profissionais 
nas unidades básicas de Estratégia de Saúde 
da Família e sua influência no desenvolvimento 
social.
Palavras-Chave: Ambiência. Bem-Estar. 
Estratégia de Saúde da Família. HumanizaSUS.

limitações e adequa¬ções da estrutura 
física que podem influenciar no trabalho. 
(OLIVEIRA, PINTO, et al., 2014) 

Inúmeras possibilidades de 
pesquisa se abrem diante da 
intenção de investigar o ambiente 
como fator de saúde, o que engloba 
o contínuo ajuste das lentes e 
dos focos dos pesquisadores 
a fim de proporcionar novas 
perspectivas sobre as diferentes 
questões trabalhadas e desfazer 
ciclos viciosos que incidem sobre 
sua compreensão (ELALI e 
ORNSTEIN, 2021, p.05).

Considerando a prerrogativa 
de cuidar de quem cuida, se não 
assistir a equipe de profissionais, 
futuramente, eles serão os pacientes 
à espera do atendimento dos 

Abstract
The present study seeks to analyze the 
interference of the environment in the well-
being of professionals in the basic health 
units with the Family Health Strategy and its 
influence on social development.
Keywords: Ambience. Welfare. Family 
Health Strategy. HumanizaSUS.

1. Introdução

A estrutura da unidade de 
saúde é importante, pois interfere na 
qualidade da atuação da equipe. A 
par¬tir do entendimento do conceito de 
ambiência na saú¬de como o tratamento 
dado ao espaço físico, entendido 
como espaço social, profissional e 
de relações interpesso¬ais, que deve 
proporcionar atenção acolhedora, 
resolutiva e humana aos usuários, fica 
claro que os usuários devem participar 
ativamente no processo de melhoria da 
ambiência, destacando a importância de 
re¬conhecer como e de que forma os 
profissionais da equipe percebem essa 
estrutura e suas características, no que 
se refere ao reconhecimento ou não das 
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equipamentos de saúde, ocasionando 
um ciclo vicioso. Demandas desse tipo 
acabam acarretando complicações 
principalmente para os equipamentos 
públicos de saúde e no desenvolvimento 
socioeconômico da cidade. Diante 
disso, o presente estudo busca analisar 
a interferência da ambiência no bem-
estar de profissionais nas unidades 
básicas de saúde com Estratégia de 
Saúde da Família e sua influência no 
desenvolvimento social, para isso, 
objetiva descrever as características 
do espaço físico, social e profissional 
das unidades com Estratégia de Saúde 
da Família (USF) ; compreender como 
a infraestrutura interfere nas relações 
interpessoais de forma acolhedora, 
resolutiva e humana influenciando o 
desenvolvimento social; e, identificar 
como os elementos arquitetônicos são 
percebidos pelos profissionais das USF.

Considerando o sentido 
abrangente de qualidade de vida, 
que envolve o bem-estar social, 
inserção social, saúde, família, estado 
emocional, como também em relação ao 
funcionamento físico, à participação de 
atividades sociais e à satisfação geral 
com a vida (FAGUNDES e SOARES, 
2018), pode-se aferir a hipótese de que a 
ambiência interfere na qualidade de vida 
das equipes de trabalho das Unidades 
da Estratégia da Saúde da Família. 

2. Referencial Teórico

Desenvolvimento como liberdade

O conceito de desenvolvimento 
contemplado por Amartya Sen (2010), 
que visa o foco na condição humana é 
essencial, sendo a liberdade o meio e o 
fim para se atingir o desenvolvimento, 
defendendo que o indivíduo deve ser 
agente ativo nos processos, tendo a 
liberdade de fazer escolhas pessoais 
e coletivas, sendo impossível aos 
indivíduos que têm as suas capacidades 
básicas privadas (FISCHBORN, 2015). 
Sobretudo quando afirma que a base 
de desenvolvimento de uma região 
não deve estar apenas na busca pela 
dimensão econômica, mas na dimensão 
sociocultural, no contexto onde os valores 
e as instituições são fundamentais. Para 
Sen, o que as pessoas conseguem 
realizar é influenciado por oportunidades 
econômicas, liberdades políticas, poderes 
sociais e condições habilitadoras, como 
boa saúde, educação básica, incentivo 
e aperfeiçoamento de iniciativas (SILVA, 
2018).

A perspectiva baseada na 
liberdade apresenta uma semelhança 
com a preocupação com a “qualidade 
de vida”, a qual também se concentra 
no modo como as pessoas vivem e não 
apenas nos recursos ou na renda de que 
elas dispõem (SEN, 2010).

O enfoque na qualidade de vida e 
nas liberdades substantivas, não apenas 
na riqueza e na renda, pode parecer um 
afastamento das tradições estabelecidas 
na economia quando na verdade, essas 
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abordagens mais amplas, estão mais 
em sintonia com as linhas de análise da 
economia profissional desde o princípio 
(SEN, 2010).

Sistema Único de Saúde (SUS)

As mudanças significativas 
que ocorreram na área da saúde no 
Brasil deram-se a partir da Constituição 
Federal de 1988, em especial o acesso 
aos serviços de saúde de forma gratuita. 
O foco da política de saúde na Atenção 
Primária, respaldada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), resultou em 
programas, projetos e estratégias 
que vieram para unir as intenções de 
aplicação de um conceito ampliado de 
saúde, promovendo ações sociais que 
fortaleçam a cidadania da população 
(FISCHBORN, 2015). De uma estrutura 
social abrangente, justa, equânime e 
democrática, cabendo ao Estado prover 
e atender, rompendo definitivamente o 
padrão político anterior, excludente e 
meritocrático, afirmando o compromisso 
com a democracia. “O SUS não nasceu 
da cabeça de alguns poucos; nasceu de 
um processo político complexo e que 
envolveu a sociedade civil, as instituições 
de ensino e pesquisa e o próprio Estado” 
(MATTA e PONTES, 2007, p. 51).

Com o SUS, o Estado assumiu 
a saúde como um “direito de todos e um 
dever do Estado”, assegurado mediante 
políticas sociais e econômicas que 
visem a redução do risco de doenças 
e uma política de saúde capaz de 
garantir o acesso universal e igualitário, 
que propicie a promoção, proteção e 

recuperação da saúde da população 
(MATTA e PONTES, 2007).

Atenção Primária À Saúde (APS)

A Constituição Federal brasileira 
de 1988 reconhece a conexão do 
desenvolvimento socioeconômico e das 
condições ambientais na determinação 
do processo saúde-doença e estabelece 
“saúde como direito de todos e dever 
do Estado”. Alinhando-se ao espírito 
da Declaração de Alma-Ata, de 1978, 
sobre Atenção Primária à Saúde (APS) 
que convocou os governos a formular 
políticas nacionais, estratégias e planos 
de ação para implementar a APS como 
parte de um sistema nacional de saúde 
integral (GIOVANELLA, 2019). 

A Atenção Primária à Saúde foi 
definida como:

Atenção essencial à saúde 
baseada em tecnologia e 
métodos práticos, cientificamente 
comprovados e socialmente 
aceitáveis, tornados 
universalmente acessíveis 
a indivíduos e famílias na 
comunidade por meios aceitáveis 
para eles e a um custo que 
tanto a comunidade como o 
país possam arcar em cada 
estágio de seu desenvolvimento, 
um espírito de autoconfiança 
e autodeterminação. É parte 
integral do sistema de saúde do 
país, do qual é função central, 
sendo o enfoque principal 
do desenvolvimento social e 
econômico global da comunidade. 
É o primeiro nível de contato 
dos indivíduos, da família e da 
comunidade com o sistema 
nacional de saúde, levando a 
atenção à saúde o mais próximo 
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possível do local onde as pessoas 
vivem e trabalham, constituindo 
o primeiro elemento de um 
processo de atenção continuada 
à saúde(Organização Mundial de 
Saúde, 1978).

Desde a Conferência de Alma-
Ata, diversos autores vêm propondo 
definições sobre a APS. Conforme a 
Organização Pan-americana de Saúde 
(OPAS), a APS Renovada, deve constituir 
a base dos sistemas nacionais de saúde 
por ser a melhor estratégia para produzir 
melhorias sustentáveis e maior equidade 
no estado de saúde da população (OPAS, 
2007). Evidenciando-se, nacional e 
internacionalmente, através do aumento 
da cobertura dos serviços de APS com a 
Estratégia Saúde da Família (ESF), com 
crescente associação entre melhores 
desfechos de saúde (BRASIL, 2010).

Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB)

A Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) foi desenvolvida a partir 
da premissa de descentralização e 
capilaridade, ocorrendo no local mais 
próximo da vida das pessoas. Devendo 
ser o contato preferencial dos usuários, 
a principal porta de entrada e centro 
de comunicação com toda a Rede de 
Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2012).

A PNAB constitui um conjunto 
de diretrizes para reorganização da 
Atenção Primária e define a Atenção 
Básica como organizadora das Redes de 
Atenção à Saúde sendo aprovada pela 
Portaria 2.488/2011, em 30 de agosto 
de 2017. (FERREIRA e LADEIA, 2018). 

Seu resultado é de diversos programas 
e estratégias verticais e horizontais, 
adotadas pelo Ministério da Saúde, 
focadas na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), pautadas nos princípios 
do SUS, formados por um conjunto 
de atores como movimentos sociais, 
usuários, trabalhadores e o Estado  
(BRASIL, 2012; FERREIRA e LADEIA, 
2018).

Estratégia de saúde da família (ESF)

A Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), que substituiu conceitualmente o 
Programa de Saúde da Família (PSF), 
pode ser considerada uma estratégia 
governamental para reorganizar o 
sistema e o modelo de atenção à saúde, 
no sentido de construção de um novo 
conceito de saúde, contemplando visitas 
domiciliares, atendimento diferenciado 
ao usuário com foco na prevenção e 
promoção à saúde (FISCHBORN, 2015).

A ESF tem como objetivo 
fortalecer o vínculo entre a comunidade e a 
equipe, através do atendimento periódico 
e sistemático das mesmas famílias; a 
promoção da saúde e prevenção da 
doença de maneira permanente e in loco; 
a promoção de discussões dos casos 
de saúde das famílias com um olhar 
interdisciplinar dos vários integrantes da 
equipe de saúde; facilitar o acesso do 
usuário ao serviço de saúde; estimular a 
educação em saúde da população a fim 
de promover a autonomia individual e 
coletiva; incentivar ações de gestão local 
e controle social por parte da população; 
entre tantos outros objetivos que tem 
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como fim, a qualidade de vida do usuário 
(FISCHBORN, 2015).

Política Nacional de Humanização 
da Atenção e Gestão em Saúde 
(HumanizaSUS)

A Política Nacional de 
Humanização (PNH) é uma iniciativa 
do SUS, criada em 2003, que visa 
humanizar os equipamentos públicos de 
saúde, desde a sua gestão à edificação, 
a organização de espaços saudáveis 
e acolhedores, pautada na construção 
coletiva e participativa (BRASIL, 2010). 

A proposta da Política Nacional 
de Humanização é buscar uma 
compreensão mais ampliada do 
que chamamos de saúde e de 
sua relação com as situações 
de trabalho, de modo que se 
caminhe em uma direção menos 
desgastante para o trabalhador, 
nos guiando sempre pelas 
experiências que têm promovido 
saúde nesta perspectiva. 
Dessa forma, saúde aqui não 
tem o sentido de ausência de 
doença, mas é entendida como 
a possibilidade de criação 
de estratégias para lidar com 
as situações que produzem 
incômodo, dor, insatisfação, 
adoecimento. (BRASIL, 2013, p. 
07)

A Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão 
em Saúde (HumanizaSUS) traz como 
princípios a indissociabilidade da atenção 
e gestão em saúde, o estimulo à autonomia 
e protagonismo de todos os atores 
envolvidos - gestores, trabalhadores 
e usuários - e a transversalidade em 

todas as ações em saúde. Reforçando 
o conceito da humanização, entendendo 
que cada pessoa deve ser tratada em sua 
singularidade, respeitando sua cultura e 
suas experiências enquanto indivíduo, 
enaltecendo a dignidade do profissional 
e do usuário (GOMES, 2017).

O HumanizaSUS é um portal 
colaborativo para produção 
e difusão de informações em 
humanização da saúde entre 
gestores e trabalhadores da 
saúde, pesquisadores, estudantes 
e profissionais de diferentes 
áreas. Todos com um interesse 
comum: conhecer melhor, ampliar 
e colocar na roda de conversa 
virtual o tema da humanização. A 
Rede HumanizaSUS abre espaço 
para o protagonismo de seus 
participantes possibilitando o 
compartilhamento das vivências, 
desafios, atualidades e uma 
série de formas de conhecimento 
produzido em humanização por 
meio de textos, vídeos e fotos 
que constroem a história da PNH. 
(BRASIL, 2013, p. 12)

A humanização é entendida 
como valor, na medida em que resgata 
o respeito à vida humana, abrangendo 
circunstâncias sociais, éticas, 
educacionais e psíquicas presentes 
em todo relacionamento humano 
(MEZZOMO, 2002).

“Humanizar é resgatar a 
importância dos aspectos 
emocionais, indissociáveis dos 
aspectos físicos na intervenção 
em saúde. Humanizar é adotar 
uma prática em que profissionais 
e usuários consideram o conjunto 
dos aspectos físicos, subjetivos 
e sociais que compõem o 
atendimento à saúde. Humanizar 
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refere-se à possibilidade de 
assumir uma postura ética de 
respeito ao outro, de acolhimento 
e de reconhecimento dos limites. 
Humanizar é fortalecer este 
comportamento ético de articular 
o cuidado técnico-científico, com 
o inconsolável, o diferente e 
singular. Humanizar é repensar 
as práticas das instituições de 
saúde, buscando opções de 
diferentes formas de atendimento 
e de trabalho, que preservem este 
posicionamento ético no contato 
pessoal.” (MEZZOMO, 2002, p. 
14-15)

O HumanizaSUS diz respeito 
também às boas condições de trabalho 
aos profissionais, para que tenham 
condições de fornecer atendimento digno 
e de qualidade à população (GOMES, 
2017). A partir da experiência cotidiana 
no ambiente de trabalho, do mundo que 
construímos e habitamos ao trabalhar, 
pode-se afirmar que é impossível cuidar 
da saúde sem considerar as situações 
pelas quais a equipe de serviço passa ou 
as formas como nos organizam para lidar 
com as experiências que os adoecem. 
(BRASIL, 2013)

A importância da ambiência nas 
Unidades de Saúde da Família

A ambiência é uma diretriz da 
PNH, composta por três pilares que a 
sustentam, dentre eles a confortabilidade, 
que se refere aos aspectos físicos 
como a cor, luz, cheiro, iluminação, 
que são modificadores e qualificadores 
do ambiente, de forma a proporcionar 
ambientes acolhedores aos profissionais 
e usuários do serviço, a partir da 

mudança das práticas, dos processos e 
das relações de trabalho. Sendo assim, 
é proposto repensar o espaço físico 
como ferramenta facilitadora do trabalho 
na saúde para além do normativo e 
tecnicista, a partir do protagonismo dos 
sujeitos envolvidos na produção de 
saúde: os trabalhadores, os usuários e 
os gestores (AMARAL, RIBEIRO, et al., 
2022).

A ambiência na saúde refere-
se ao tratamento dado ao espaço 
físico entendido como espaço social, 
profissional e de relações interpessoais 
que deve proporcionar atenção 
acolhedora, resolutiva e humana. Ao 
adotar o conceito de Ambiência para 
a arquitetura nos espaços da Saúde, 
atinge- se um avanço qualitativo no 
debate da humanização dos territórios 
de encontros do SUS. Vai além da 
composição técnica, simples e formal 
dos ambientes, passando a considerar 
as situações que são construídas. 
Essas situações são construídas 
em determinados espaços e num 
determinado tempo e vivenciadas por 
um grupo de pessoas com seus valores 
culturais e relações sociais. (CARVALHO 
e DUPRET, 2019)

O arquiteto, além de conhecer 
toda a complexidade do funcionamento de 
um equipamento de saúde, deve propor 
soluções que atendam às necessidades 
técnicas e de humanização, ou seja, o 
edifício precisa ser flexível e expansível 
para atender todas as demandas das 
inovações tecnológicas e, sobretudo, 
ser mais humano. Nesse contexto, o 
conforto ambiental tem primazia, devido 



88

SECO, L. O.; GAZAFFI, L. M. L. A interferência da ambiência no bem-estar de profissionais na 
unidade de saúde da família em Franca/SP: uma relação com o desenvolvimento social. In: 
Pires, D. F. (Org.). 14º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2022. 82-90p.; 158p.

a sua grande influência nos processos 
saúde dos usuários. (MARTINS, 2004)

 Para a criação de uma Unidade 
de Saúde da Família, se faz necessário 
conhecer o contexto sociocultural 
e os determinantes de saúde da 
comunidade, visto que a implantação 
se dá, prioritariamente, em regiões que 
apresentam maior vulnerabilidade social. 
A facilidade do acesso das pessoas aos 
serviços de saú¬de deve ser a primeira 
prioridade durante a implantação de uma 
USF, reforçando os princípios do SUS - 
equidade, integralidade e universalidade 
- defendendo o direito à saúde do 
cidadão. (OLIVEIRA, PINTO, et al., 2014)

A unidade deve ser compatível 
tanto com a atividade da equipe quanto 
as demandas, dando respostas às 
necessidades de saú¬de da população 
de sua área de abrangência e 
garantindo a continuidade dos cuidados 
na comunidade e nos domicí¬lios, 
quando necessário. Os espaços devem 
ser adequados à realidade local, 
ao quantitativo da população e sua 
especificidade, ao número de usuários 
esperados e também para viabilizar 
o acesso da equipe de trabalho. 
(OLIVEIRA, PINTO, et al., 2014)

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de um estudo descritivo 
com abordagem quantitativa, pois se 
centra na objetividade, recorrendo à 
linguagem matemática para descrever 
características dos profissionais das 
Unidades de Saúde da Família (USF) e 
sua relação com o espaço arquitetônico, 

de forma quantificável.
O estudo será feito em Franca, 

um município do interior do Estado de 
São Paulo e, de acordo a Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados 
(SEADE) sua população, em 2021 era de 
343.801 habitantes, com uma densidade 
de 567,63 hab/km². 

A população deste estudo será a 
equipe de profissionais de saúde - equipe 
mínima da ESF (médico, enfermeiro, 
técnico de enfermagem e agente 
comunitário de saúde), recepcionista e 
profissionais de limpeza, maiores de 18 
anos, que estiverem em atividade e que 
aceitarem participar da pesquisa. 

A coleta de dados será feita 
através de entrevistas, aplicando 
questionário estruturado, com previsão 
de ocorrência de novembro de 2022 a 
janeiro de 2023. As entrevistas serão 
feitas mediante agendamento prévio, em 
local que resguarde a privacidade dos 
entrevistados e com assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), 

Os dados serão analisados por 
técnicas de análise descritiva.

O trabalho será submetido ao 
Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 
Universitário Municipal de Franca Uni-
FACEF.

4. Resultados Parciais

Os resultados esperados são 
a confirmação da hipótese de que a 
ambiência interfere no bem-estar das 
equipes das Unidades da Estratégia da 
Saúde da Família.
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5. Considerações Parciais

A estrutura física da unidade 
de saúde é importante, pois interfere 
na qualidade da atuação da equipe de 
trabalho.

Com a realização deste estudo 
haverá produção do conhecimento 
científico acerca do assunto tratado e 
a contribuição para o fortalecimento de 
políticas públicas voltadas à humanização 
de espaços de saúde, bem-estar e 
qualidade de vida dos profissionais que 
trabalham nas Unidades de Saúde da 
Família. 
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Resumo
O projeto de pesquisa analisa a curriculari-
zação da extensão universitária enquanto 
política pública com repercussões ao de-
senvolvimento regional através de estudo de 
caso na engenharia civil.
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2022, para que as instituições de ensino 
superior se adequem às diretrizes para a 
extensão universitária superior brasileira, 
conforme  descrição da estrutura e 
concepção de práticas educacionais 
do Plano Nacional de Educação 2014-
2024, inclusive em sua Meta 12.7, a qual 
determina que as instituições de ensino 
superior deverão compor, no mínimo, 
dez por cento do total da carga horária 
curricular estudantil dos cursos de 
graduação como atividades de extensão. 
A adequação das IES (Instituições de 
Ensino Superior) ocorre no período de 
desenvolvimento desta pesquisa, e por 
consequência em momento oportuno a 
análise dos modelos de implementação 

Abstract
The research project analyzes the university 
extension graduate programs as a public policy 
that repercussion on regional development 
through a case in civil engineering.
Keywords: university extension, regional 
development, public policies, graduation.

1. Introdução

O tema da extensão universitária 
tem elevada relevância para a educação 
superior do país e também para o 
desenvolvimento regional, pois consiste 
em um ensino superior calçado na 
formação profissional, a partir da atuação 
dos especialistas da instituição de 
ensino em seus princípios educacionais, 
mas com visão abrangente quanto as 
necessidades da sociedade e do contexto 
territorial e suas mudanças (MASETTO, 
2013). O Conselho Nacional de Educação 
brasileiro em Resolução de número 7, de 
18 de dezembro de 2018, em seu Art. 4º, 
estabeleceu prazo até o final do ano de 
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das alterações curriculares, e avaliação 
dos impactos no que se relaciona a 
educação superior e ao desenvolvimento 
regional, interesse deste estudo e da 
sociedade em geral.

Dessa forma, o problema da 
pesquisa se concentra em investigar 
e classificar formas de implantação da 
carga horária de extensão proposta pela 
diretriz regulatória como política pública 
com grau da efetividade e impacto no 
desenvolvimento regional, e quanto a 
contribuição das IES para a sociedade a 
partir da implementação de projetos de 
extensão e ainda, a partir da formação 
ampla de futuros profissionais inseridos 
no contexto dos desafios locais, e na 
autoformação e melhoria da capacitação  
no ensino superior. As hipóteses 
presentes na concepção da pesquisa 
são: (A) sistematização do processo de 
avaliação das contribuições da extensão 
universitária para o desenvolvimento 
regional por projetos com aplicações 
relacionadas a responsabilidade 
social, desenvolvimento tecnológico, 
sustentabilidade e empreendedorismo; 
(B) avaliação da pedagogia de projetos 
como prática metodológica para elevar a 
capacidade reflexiva e o desenvolvimento 
de habilidades relacionadas ao programa 
de formação em engenharia civil, com 
vistas a modernização do ensino superior, 
a produção e aplicação de conhecimento 
e ao atendimento das demandas sociais. 

A pesquisa justifica-se quanto 
à necessidade de reflexão, construção 
de ideias e contribuições para melhoria 
dos resultados dos projetos de extensão 
universitária, e também quanto ao 

levantamento de informações sobre a 
evolução da política pública instituída a 
partir da curricularização da extensão, que 
visa impactar na formação profissional 
com aprendizagem significativa, e que 
atenda as demandas sociais.

O objetivo geral da pesquisa 
é a aplicação de um processo de 
análise da curricularização da extensão 
universitária, baseado em teorias de 
desenvolvimento da educação do ensino 
superior e dos métodos analíticos e 
teorias dos estudos de políticas públicas. 
O processo de análise proposto sugere 
subsídio a planos de ação para melhoria 
contínua da extensão universitária com 
vistas ao desenvolvimento regional, a 
partir de um estudo de caso no curso 
de bacharel em engenharia civil. Como 
objetivo específico deseja-se que o 
estudo produza dados significativos e 
de interesse quanto a classificação das 
aplicabilidades e estratégias das IES 
em atividade de curricularização da 
extensão.  

2. Referencial Teórico

A efetividade de um programa 
extensionista por parte das IES 
brasileiras, impacta na redução de 
problemas públicos diversos encontrados 
em nosso país a partir de projetos de 
extensão com temática voltada ao 
atendimento de demandas sociais, 
conforme explicita a Resolução Nº 7, de 
18 de dezembro de 2018, do Conselho 
nacional de educação, a qual em seu Art. 
5º estabelece as diretrizes da Extensão 
na Educação Superior:
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“I – a integração dialógica da 
comunidade acadêmica com a 
sociedade por meio da troca de 
conhecimentos, da participação 
e do contato com as questões 
complexas contemporâneas 
presentes no contexto social;” 
(CNE BRASIL, 2018) 

Neste contexto, de acordo com 
Suanno (2013), em seu conceito de 
dialogicidade, a diretriz sugere que a 
comunidade acadêmica esteja atenta 
a compreensão das necessidades 
sociais e aos problemas públicos, 
para que a partir de uma relação de 
troca de conhecimentos, possam ser 
projetadas soluções para a melhoria do 
desenvolvimento humano.

Dessa forma, as diretrizes para a 
extensão na educação superior brasileira 
assumem caráter de política pública 
com ampla gama de possibilidades 
de aplicação para o desenvolvimento 
social, o que indica a necessidade dos 
programas de extensão de produzirem 
e sistematizarem informações que 
colaborem ao enfrentamento dos 
problemas públicos, o que segundo 
Secchi (2016), trata-se de análise 
de política pública. Portanto, os 
projetos de extensão, que compõem a 
curricularização da extensão universitária 
brasileira, podem ser analisados por 
seus impactos de primeira ordem 
na sociedade por uma abordagem 
racionalista que conduza a uma análise 
de solução na qual o projeto de pesquisa 
possa se desenvolver e ser classificado 
de acordo com a sua relevância e 
pertinência perante a questão social a 
que se destina.   

Por outro lado, a pesquisa 
desenvolvida em caráter de extensão, 
oferece a comunidade acadêmica 
a oportunidade de atualização do 
conhecimento, desenvolvimento crítico, 
competências de cooperação, aspectos 
éticos do exercício da profissão, valores 
culturais, políticos e de participação 
social, que são consideradas por Masetto 
(2013), competências fundamentais a 
aprendizagem significativa no ensino 
superior, e reforçam a necessidade de 
revisão dos currículos profissionais e da 
atividade extensionista também quando 
olhamos os benefícios a universidade. 
Pensando a universidade como espaço 
privilegiado a reflexão, intercâmbio 
de ideias e iniciativas construtivas, 
onde a pesquisa assume a devida 
centralidade e oferece significado para 
todas as demais competências, tendo 
ainda a liberdade como princípio para 
o funcionamento (LUCKESI, 1998); 
destaca-se a necessidade de um 
corpo acadêmico propositivo em temas 
concretos a experiência da extensão. 
Para compor análise dos projetos de 
extensão com foco as competências 
desenvolvidas durante a pesquisa 
extensionista, o presente estudo sugere 
a síntese de conceitos teóricos a partir 
da qual criou-se um modelo sistêmico 
representado por um diagrama com 
mecanismos tipo engrenagem (Figura 
01), com proposta de integração nas 
ações educacionais com centralidade do 
“ser” e as competências fundamentais 
que cercam a formação profissional.
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Figura 1: Diagrama do sistema de 
integração nas ações educacionais.

Fonte: Autor.

O modelo sistêmico proposto 
pelo diagrama integra ações 
educacionais a serem desenvolvidas em 
um projeto de extensão. Considerada a 
transversalidade entre as ações, e suas 
ligações, o sistema de engrenagens 
representa tais conexões, propondo que 
ao investir em uma das ações, ocorre 
influência em outras e todas contribuem 
de alguma forma ao desenvolvimento do 
“ser” participante do projeto. O engendrar 
do modelo baseia-se em aprendizagens 
fundamentais, como os quatro pilares 
da educação, que, em Delors (2003), 
relacionam-se ao conhecimento e 
compreensão de conteúdos (conhecer), 

a aprendizagem a partir da ação (fazer), 
a aprendizagem pela colaboração e 
convívio (conviver), e por fim, o conceito 
integrador (ser), que neste modelo 
ocupa a centralidade. Somam-se aos 
pilares teóricos do conhecimento as 
aprendizagens apontadas pela National 
Education Association (NEA) como 
sendo as mais importantes para a 
educação básica, e denominadas de “4 
C’s”, porque se referem à: critical thinking 
(pensamento crítico); collaboration 
(colaboração); communication 
(comunicação) e creativity (criatividade). 
O conceito de pensamento crítico, como 
busca de significação e produção de 
saberes complementa o modelo com 
relevância a melhor aprendizagem 
(MORAIS, 2001). Complementam 
também o conceito de criatividade e 
comunicação, enquanto a colaboração 
soma-se ao convívio em um mesmo 
espaço do diagrama. A universidade 
enquanto instituição e entidade social, 
cumulada de grande responsabilidade na 
formação de cidadania, na preservação 
cultural universal e no desenvolvimento 
humano, ao desenvolver seu plano 
de extensão, deve se pautar da 
territorialidade e dos aspectos sociais, 
da ontologia do aprendiz que, enquanto 
aprende, se reconhece e cresce como 
parte social (SCHFRANSKI, 2011). 
Os aspectos territoriais, culturais e 
subjetivos humanos completam por fim 
o diagrama proposto a sistematização 
com integração das ações educacionais 
nos projetos de extensão universitária. 



95

CONTERATO, L.G.; BANDOS, M.F.C. A curricularização da extensão universitária como política 
pública e suas repercussões no desenvolvimento regional: estudo de caso da aplicação no 
curso de engenharia civil do interior de São Paulo. In: Pires, D. F. (Org.). 14º. Seminário de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2022. 91-96p.; 158p.

3. Procedimentos Metodológicos

A metodologia trata de pesquisa 
documental em estudo de caso com 
participante de instituição de ensino 
superior, sobre a implantação em currículo 
da extensão em curso de bacharelado 
em engenharia civil no município de 
Franca-SP. A abordagem da pesquisa 
é qualitativa, e visa a compreensão das 
características dos projetos de extensão 
universitária a partir da aplicação da 
curricularização. O objetivo da pesquisa 
é exploratório quanto a hipótese de 
classificação para seleção e melhoria 
contínua dos projetos extensionistas. 
Os documentos e formulários coletados 
no estudo de caso serão observados de 
forma direta e intensiva pelo pesquisador 
e participante. 

A coleta de dados foi planejada 
em duas etapas:

1) Coleta de dados secundários 
que se referem as informações de 
projetos de extensão do curso de 
bacharelado em engenharia civil da IES 
objeto do estudo. Como técnica para 
coleta de dados, foram desenvolvidos 
formulários para análise geral dos 
projetos de extensão, em dois recortes:

• como política pública, 
com coleta de dados com 
abordagem racionalista, 
e classificação quanto à 
relevância do problema 
abordado e pertinência do 
projeto de extensão.

• como ação educacional, 

com avaliação baseada 
no diagrama do sistema 
de integração nas ações 
educacionais, proposta pelo 
autor. 

2) Coleta de dados primários, 
que se referem a participação da equipe 
de implantação da extensão universitária 
da IES, após procedida a classificação 
sistemática da síntese dos documentos 
a partir do embasado teórico proposto 
nesta pesquisa. 

A organização do material 
coletado e análise dos dados segue 
a sistemática proposta pelos recortes 
de coleta dos dados secundários. A 
metodologia de análise própria ao 
estudo confere classificação ao projeto, 
quanto política pública e como ação 
educacional, e ao somar-se as partes, a 
análise enseja uma classificação ampla 
sobre o projeto quanto as características 
desta abordagem.

4. Resultados Parcial/Final

O projeto de pesquisa encontra-
se em fase final de revisão bibliográfica 
e desenvolvimento dos instrumentos 
de coleta de dados. Ainda não foram 
coletados dados. 

5. Considerações Parcial/Final

A pesquisa em andamento 
possui contribuição social, pois contempla 
conteúdos e análises que podem assistir 
ao aprimoramento dos resultados da 
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educação superior, através da melhor 
efetividade da extensão universitária, 
e esta, enquanto política pública, 
regulamentada pela diretriz do Conselho 
Nacional de Educação, além de impactar 
diretamente na qualidade da formação 
profissional, possui elevado potencial 
de atendimento a problemáticas sociais 
diversas, somando ao desenvolvimento 
regional. Deseja-se que os resultados 
da pesquisa conduzam a uma análise 
aplicada de classificação de projetos 
que componham planos curriculares de 
extensão universitária.
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Resumo
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seres vivos, os territórios que compõem. 
O desenvolvimento, enquanto 

discurso e prática produz realidades. 
Enquanto conceito e uso tem história 
demarcada e não é algo que sempre existiu. 
Assim, no livro “Sentipensar com a terra. 
Novas leituras sobre desenvolvimento, 
território e diferença” (2014), o autor 
Arturo Escobar, antropólogo colombiano-
americano, faz uma genealogia do 
“desenvolvimento” e o que este vem 
produzindo de visão de mundo e ações, 
desde 1950. Este estudioso leciona 
hoje na Universidade da Carolina do 
Norte, em Chapel Hill, Estados Unidos, 
e em várias universidades colombianas, 
e tem um caminho de trabalho nos 
estudos do desenvolvimento, da crítica 
e alternativas a este, além de ter um 

Abstract
The present text presents a research project, 
which brings decolonial and post-development 
perspectives, valuing “relational ontologies” 
and creative and affective encounters, through 
a sentimental-thinking research-intervention.
Keywords: post-development; decoloniality, 
relational on-tologies, regional development.

1. Introdução

Diante da atual crise ecológica 
mundial, das ameaças à vida dos seres 
humanos, suas desigualdades sociais e 
econômicas, não podemos ver e encarar 
isoladamente essas questões. O Planeta 
Terra, com suas águas, suas plantas, 
seus bichos e todos os seres vivos que o 
compõem carece de um cuidado que seja 
integrador, que compreenda, inclusive, 
que essa relação entre todos existe, 
e que a crise ecológica é algo tanto 
a ser vivenciado entre todos os seres 
que vivem nesse planeta quanto a ser 
transformado, também, coletivamente. 
Assim, devemos escutar as demandas e 
as potências tantos dos seres humanos 
quanto de sua relação com os outros 
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trabalho com movimentos sociais afro-
colombianos há mais de duas décadas. 
Silva (2016) compartilha em seu texto 
sobre o conceito de desenvolvimento 
no pensamento de Escobar, e como 
este traz a crítica de que muitos projetos 
baseados e nomeados com a promessa 
do desenvolvimento podem produzir 
exploração e violência com os seres 
vivos na terra, em prol dos lucros e 
expansão de um consumismo e controle 
da natureza. Relações não ecológicas e 
muitas vezes desintegradoras, racistas 
e sexistas que desejam homogeneizar 
e hierarquizar as realidades, existências 
e práticas sociais (PIAIA e WEDIG, 
2022). Assim, vemos essa palavra/
conceito do “desenvolvimento” sendo 
usada para embasar formas de agir 
e viver do já conhecido sistema 
capitalista, além de construir propostas 
e ações de governo, alinhando políticas 
públicas e empresas multinacionais, 
com o propósito da lógica chamada 
desenvolvimentista (BURGAYA, 2020). 
Assim, o desenvolvimento estaria ligado, 
hegemonicamente, a maneiras de viver 
relacionadas ao crescimento econômico 
explorador e extrativista, em prol de 
determinadas construções tecnológicas e 
científicas, e produções de subjetividade 
opressoras e assujeitadas. Uma “lógica 
desenvolvimentista capitalista” que vê os 
seres como recursos a serem explorados 
(SILVA, JUNIOR, 2022).

Para uma necessária transição 
civilizatória de jeitos de viver e ver a vida, 
algumas pessoas, dentre estudiosas e 
militantes de movimentos sociais, vêm 
construindo novos conceitos e formas 

de se relacionarem, dentro de uma 
perspectiva pluriversal e do chamado 
pós-desenvolvimento (KOTHARI et 
al, 2021). Uma convicção diferente do 
“desenvolvimento como progresso”, 
rumo às alternativas que nutrem e 
respeitem a vida na Terra. Nesse 
caminho, muitas ações e estudos têm 
sido realizados (LAW, 2004, 2011; LAW 
E LIEN, 2012; BLASER, DE LA CADENA 
E ESCOBAR, 2013; ACOSTA, 2016). 
Um conceito que tem inspirado essa 
transformação socioecológica é o das 
“ontologias relacionais”. Estas trariam 
uma compreensão viva de territórios 
que se compõem, reconhecendo que 
todos os seres vivos compartilham e 
se relacionam, necessariamente, e 
não vivem isolados. As “ontologias 
relacionais” invocam relações com os 
territórios entrelaçados: meio ambiente, 
seres humanos, seres não humanos 
etc, e uma constante valorização da 
produção da diferença como base para a 
vida (ESCOBAR, 2016). Trata-se de uma 
convivência harmônica e de comunicação 
sensível entre os diversos mundos e 
a potente produção das diversidades, 
dos pluriversos. Diversos territórios 
ambientais, sociais e existenciais que se 
relacionam. 

Escobar direciona sua 
produção para propostas teórico-
práticas “relacionais”, comunitárias 
e de recriação ontológica, contrárias 
ao individualismo provocado pelo 
capitalismo, principalmente inspiradas 
nas ontologías e epistemologías de 
povos originarios e afrodescendetes. 
Formas que seriam de envolvimento 
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com o a terra, para a construção do 
desenvolvimento e com referência aos 
povos que mantem viva, ainda hoje, a 
consciência do pertencimento com seus 
locais de moradia e, assim, também 
de cuidado. Relações e alianças em 
(re)construção, em territórios vivos, 
valorizando os lugares, suas culturas, 
suas construções sociais, além de suas 
condições ambientais, geográficas. 

Nesse sentido, como poderíamos 
pensar e realizar novas relações 
ecológicas, enredadas, relacionais e, 
quem sabe, comunitárias? Não somente 
entre seres humanos, mas estes e os 
territórios que compõem e vivem? Como 
seria possível sentjpensar com a terra? 
Quais outras relações são possíveis nos 
territórios vivos, em ontologia que sejam 
relacionais, socioambientais, produtoras 
de um vida em comum? 

Essas questões levantadas 
acima poderiam contribuir com 
projetos e experiências de alternativas 
ao desenvolvimento e de transição 
ecológica e ontológica, em contraposição 
ao modelo político econômico capitalista, 
e colocando na vista a produção da 
diferença relacional e novas formas de 
viver em diferentes territórios. Essas 
relações estariam em diferentes âmbitos 
da vida, como já citado: ambientais, 
sociais e afetivos/existenciais. Félix 
Guatarri, em seu livro “As três ecologias” 
(2012) compõe com esse movimento 
e traz para a discussão as mudanças 
subjetivas possíveis e necessárias, 
tecidas com os olhares socioambientais. 
Além de chamar atenção para o 
paradigma estético e da sensibilidade 

como fonte de aprendizados para essas 
transições civilizatórias, ecosóficas. 
Podemos dizer, então, que a (re)criação 
artística estaria ligada à sensibilidade e 
aos processos de subjetivação, como 
instrumento potente de transformação e 
singularização, de indivíduos em relação. 
Em uma perspectiva decolonial, que 
discute as formas de viver construídas 
e delimitadas pela modernidade 
ocidental industrial, a racionalidade 
cognitiva poderia ser colocada em 
discussão, valorizando diferentes 
lógicas de relações, que entrelaçam 
pensamento e sentimento, e provocam 
um “sentipensar”, e o ”corazonar”, de 
práticas e conhecimentos produzidos 
através dos encontros e da emoção 
em diálogo com o pensamento. Uma 
razão sentipensante e relacional. Uma 
necessária transformação epistémica e 
ontológica (SANTOS, 2019). 

Para isso, exige-se que a 
contribuição seja, cada vez mais e 
também, de cunho teórico-prática, 
vivencial, incorporada e ontologicamente 
transformada. Intervenções que 
revolucionem pensamentos, sentimentos 
e ações, através da sensibilidade, de 
processos criativos, estéticos. Além de 
éticos e políticos.

Assim, o presente trabalho 
tem como objetivo geral cartografar 
ações criativas e sensíveis que possam 
produzam outras formas de se relacionar 
no território campo da pesquisa, 
numa perspectiva de sentipensar com 
terra e das ontologias relacionais; e 
como objetivos específicos mapear 
perspectivas do pós- desenvolvimento 



100

MARETTO, L.C.; RIBEIRO, D.F. Sentipensar com a terra: experiências decoloniais, sensíveis, 
afetivas e críticas e o pós-desenvolvimento. In: Pires, D. F. (Org.). 14º. Seminário de Pesquisa. 
Franca: PPGDR, 2022. 97-105p.; 158p.

e ações decoloniais de pesquisa 
e relação com os territórios e sua 
construção ecológica; propor, junto com 
as(os) participantes, oficinas criativas e 
sensíveis, que estariam alinhadas com a 
perspectiva das ontologias relacionais e 
das relações entre seres humanos e não 
humanos; compreender os processos 
de transformação territorial a partir da 
construção de uma usina hidrelétrica 
no local; investigar a relação dos seres 
humanos com o território e os outros 
seres vivos do território, e/através das 
suas histórias e memórias; propor 
estratégicas criativas que estejam 
alinhadas com os estudos pluriversais e 
a perspectiva do pós desenvolvimento. 

2. Referencial Teórico

O desenvolvimento enquanto 
discurso que produz práticas e conceitos, 
vem sendo construído historicamente. 
Diferentes autores(as) (ACOSTA, 2018; 
AGUILAR, 2011; DEARDEN, 2015; DEB, 
2009; DEMARIA, 2017; ESCOBAR, 
1995, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017; 
KOTHARI, 2014; SALLEH, 2016, 
SANTOS, 2009; SHIVA, 1989; ZIAI; 2015) 
procuram narrar e refletir sobre como esta 
construção se deu para que, com isso, 
possamos ter uma melhor compreensão 
de interesses, olhares, posicionamentos 
que delimitam ações envolvendo o 
discurso desenvolvimentista. Um 
desses autores é o já citado Arturo 
Escobar. Ele realiza uma genealogia 
do desenvolvimento dos seus primeiros 
50 anos de nascimento e construção 
(ESCOBAR, 2016). Descreve, então, as 

décadas de 50 e 60 do século passado, 
como a instauração do desenvolvimento 
como um modelo a ser seguido, numa 
lógica moderna e industrial, na qual a 
combinação tecnologia e capital e ações 
estatais poderiam fazer com que os 
países se tornassem “desenvolvidos” 
e com bem-estar para toda população. 
Um modelo único e universal para todo 
e qualquer território, uma dominação 
cultural de modos de viver, com a 
premissa do “desenvolvimento”, traz 
Escobar. Continuando, também na 
década de 60 mas seguindo para os 
anos 70, o autor compartilha como se 
deu uma crítica à esse modelo surgido 
anteriormente, que veio através das 
reflexões marxistas sobre a lógica 
capitalista e as explorações inerentes 
à esse sistema de sociedade, que 
subjugaria países desenvolvidos e os 
subdesenvolvidos. Escobar propõe novas 
formas de desenvolvimentos sociais 
através dessas críticas. Uma terceira 
fase chamada de “pós-estruturalista”, 
traria para discussão o desenvolvimento 
como discurso produzido, e que como 
discurso, demarcaria um modo de 
viver econômico, social e político nos 
denominados Terceiro Mundo. A partir 
e após essa análise discursiva, surge 
um movimento que compreende como 
as coisas são construídas ao longo 
do tempo e que pretende provocar e 
propor alternativas ao desenvolvimento 
que abarquem o pluriverso de modos 
de viver que existe no mundo, para 
além de um modelo único que guiaria 
o “desenvolvimento” dos territórios. 
Mais do que um modelo único, uma 
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compreensão das singularidades e da 
falácia de um “desenvolvimento como 
progresso” que explora os seres vivos do 
planeta Terra. Assim, o discurso do “pós-
desenvolvimento” aparece e vem sendo 
fomentado de diversas maneiras, desde 
estudos, pesquisas e práticas sociais. 
Afinal, uma das bases desse movimento 
seria reconhecer e escutar cada lugar e 
contexto em sua forma de fazer, desde 
culturais, epistemológicas, ontológicas, 
cosmovisões e processos trazidos pelos 
movimentos sociais, para assim (re)criar 
formas potentes de estarmos no mundo. 

Los zapatistas, en cambio, 
hablan del ‘derrumbe’ del mundo 
dominante y el ‘resurgimiento de 
nuestro’, el mundo desde abajo 
‘muy outro’ en sentido y razón. 
(WALSH, 2017, p.2, grifo nosso)

Além disso, uma das 
contribuições dos estudos do pós-
desenvolvimento tem sido o conceito 
das “ontologias relacionais”. As 
discussões sobre o paradigma chamado 
“desenvolvimentista” (BURGAYA, 2020) 
escancara como a natureza é vista 
como um recurso a ser explorado e 
isso estaria baseado numa forma de 
ser e compreender o mundo através 
de “ontologias dualistas”, que separam 
e distanciam seres humanos e não 
humanos, que estabelece uma relação 
vertical e de dominação entre “sujeitos e 
objetos” e “mente e corpo”, por exemplo. 
As ontologias relacionais provocariam a 
compreensão de como os territórios são 
compostos e se constroem a partir de 
relações que são inerentes para a vida 
acontecer e se sustentar. (ESCOBAR, 

2016). De como os seres vivos estão 
interrelacionados e não pré existem 
isolados, sem estar em relação. Existimos 
porque outros seres existem e convivem, 
e os outros também existem dessa forma. 
As ontologias relacionais nos trariam 
para uma lógica da relacionalidade, 
onde todos os seres estão interligados 
entre si. Portanto, seria imprescindível 
reconhecer que cada ser vivo ocupa 
um papel e não deve desvalorizado ou 
explorado, afinal seria parte inerente e 
interdependente entre os seres. Assim, 
sentipensar com a terra e os territórios:

Sentipensar con el territorio 
implica pensar desde el corazón 
y desde la mente, o co-razonar, 
como bien lo enuncian colegas 
de Chiapas inspirados en la 
experiencia zapatista; es la 
forma en que las comunidades 
territorializadas han aprendido el 
arte de vivir. Este es un llamado, 
pues, a que la lectora o el lector 
sentipiense con los territorios, 
culturas y conocimientos de sus 
pueblos —con sus ontologías—, 
más que con los conocimientos 
des-contextualizados que 
subyacen a las nociones de 
‘desarrollo’, ‘crecimiento’ y, hasta, 
‘economía’. (ESCOBAR, 2014, 
P.16)

O Bem Viver (ACOSTA, 2016; 
GUDYNAS, 2011; MEDINA, 2001; 
YAMPARA, 2011) expressa um conjunto 
de visões sul-americanas que fazem a 
crítica ao desenvolvimento e, ao mesmo 
tempo, propõem maneiras de viver.  Vem 
sendo trazido como um movimento de 
construção de ações inspiradas em 
ontologías relacionais e que reconhecem 
os diferentes seres vivos como parte de 
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um Todo em convivência, advindas de 
cosmisões de povos originarios indígenas 
e afrodescentes, principalmente. 

A separação moderna entre 
a humanidade e a natureza 
é rechaçada. O Bem Viver 
reconhece comunidades 
ampliadas, formadas por seres 
humanos e não humanos (animais, 
plantas, montanhas, espíritos, 
etc), em territórios específicos 
– como no conceito ayllu, 
comunidades socioecológicas 
mistas enraizadas em um território 
específico. (CHUJI et al, 2021, p. 
211). 

Diante de diversas ontologias e 
epistemologias, formas de viver e saber, 
o pós-desenvolvimento estaria também 
em relação com as discussões e práticas 
trazidas pelo cientista social Boaventura 
de Souza Santos. Este traz a crítica à 
modernidade colonial e a imposição de 
uma racionalidade cognitivista, ou que 
favoreceria o pensamento em detrimento 
da emoção. Ele critica toda uma maneira 
de produzir conhecimento e construir 
a sociedade baseada nesta lógica e 
que teria uma construção demarcada 
historicamente pela modernidade 
industrial e a colonialidade europeira 
das grandes navegações (SANTOS, 
2016). Além disso, este autor, como 
outros(as), vem demarcar o que poderia 
ser chamado de “epistemologias do 
sul”. Um conceito para repensar nossa 
ciência e ações sociais através da 
escuta dos territórios e suas diversas 
formas de viver. Epistemologias outras 
que viriam de um sul metafórico, que 
não seriam as modernas coloniais, do 

norte global. Epistemologias contrárias 
às que tanto destruíram vidas e culturas, 
a partir de olhares racistas e sexistas, 
realizando verdadeiros epistemícios 
(GROSFOGUEL, 2016). Assim, Santos, 
por meio do paradigma decolonial 
ainda critica um tipo de racionalidade 
e epistemologia dominantes e tenta 
valorizar o que vem sendo lembrado 
como “corazonar”, um “conceito de povos 
andinos que concebe a corporalidade 
do saber e incorpora afetos, emoções 
e sentimentos e espiritualidade.” 
(OLIVEIRA, 2022, p.230). Sobre 
a imagem que é capa do livro de 
Boaventura Souza Santos, “O fim do 
Império Cognitivo”, faz-se uma análise:

O abraço dos corpos sem cabeça, 
quase uma fusão, pode ser lido 
como uma representação da 
reciprocidade e da comunhão 
inerentes ao corazonar, e como 
marca da nova episteme, feita de 
encontros e partilhas. Assim, O 
fim do império cognitivo é também 
a emergência de novas formas 
de pensar, fazer e conhecer que 
colocarão em movimento uma 
ecologia de saberes. Esse giro 
em direção ao sul epistêmico traz 
consigo a luta e a esperança de 
um mundo mais justo, fraterno e 
democrático. (OLIVEIRA, 2022, 
p.230). 

Assim, possibilidades de 
produção de conhecimento pluriversas, 
de diferentes formas de recriar relações 
com os territórios, através da inspiração 
de modos de vida de povos que 
historicamente convivem intimamente 
entre humanos e não humanos, e não 
vêem natureza como algo de fora e 
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como recurso, mas pertencentes; além 
de encontros que sejam afetivamente 
entrelaçados, faz-se como guia para 
práticas e pesquisas como esta que se 
apresenta neste projeto. 

3. Procedimentos Metodológicos

Como forma de caminhar, 
esse estudo se alinhou ao movimento 
que traz o paradigma decolonial de 
pesquisa (QUIJANO, 2005; DUSSEL, 
1992, 2015; GROSFOGUEL, 2016;  A. 
LAO-MONTES, 2009, 2020; ESCOBAR, 
2014;  MIGNOLO, 1993, 2000, 2005; 
SANTOS, 1988, 2009, 2016; CADENA, 
2015, 2020; FALS BORDA, 1986, 2008; 
BRANDÃO, 2002; WALSH, 2017; entre 
otros) questionando modelos coloniais 
modernos, e pensando processos 
de transição nas formas de fazer:  
a valorização dos conhecimentos 
produzidos localmente, mais do que 
perspectivas genéricas, e que poderiam 
homogeneizar realidades, produzindo 
verdades estáticas; construindo 
conhecimentos que sejam vivenciados 
coletivamente e não supostamente 
neutros, e reconhecendo as formas 
que produzem epistemicídeos e 
apagamentos epistemológicos e 
ontológicos; reconstruindo narrativas e 
memórias a partir da vivência dos seres 
e dos territórios e, ainda, a revalorização 
do sentir como forma de conhecer, 
pesquisar, aprender. Assim, enquanto 
novo paradigma, aponta diferentes 
possibilidades epistemológicas e 
metodológicas. Dulci e Malheiros 
(2016) trazem contribuições para a 

realização de novos estudos a partir de 
um giro decolonial, com os conceitos 
“sentipensar” e “corazonar”. O afeto, 
o sentir são vistos como guias para a 
pesquisa, integrados com a razão, o 
pensamento.

Dessa forma, esse trabalho 
está sendo construído numa perspectiva 
decolonial, com parâmetros qualitativos, 
a partir da realização de propostas 
interventivas através das artes. Uma 
pesquisa-intervenção, na abordagem 
cartográfica trazida por Deleuze e 
Guatarri, e vivenciados no Brasil por 
Paulon, Romagnoli  (2010), Passos, 
Kastrup, Escóssia (2009); Reis et al 
(2012) e Machado (2008). A cartografia 
foi escolhida pelo seu já reconhecido 
caminho de trabalhos e pesquisas 
de valorização estética e sensível, e 
compreensões dos processos subjetivos 
e afetivos. 

A população de envolvimento da 
pesquisa será a do bairro “Vila Primavera”, 
mais conhecido como “Chora Neném”, o 
qual se construiu a partir da construção 
de uma Usina Hidrelétrica do Estreito, 
um empreendimento que corrobora com 
lógicas desenvolvimentistas. Localiza-se 
no muncípio de Pedregulho. As pessoas 
participantes poderão ser de diferentes 
idades (0 a 100 anos), e serão convidadas 
a participar da pesquisa. Primeiramente, 
um reconhecimento através de escutas 
etonográficas será realizado, com 
caminhadas pelo local. Após esse 
momento inicial da pesquisa, será feito 
um convite para oficinas criativas, com 
3 encontros planejados para abarcar 
os temas da pesquisa, através de uma 
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escuta ativa do território. Inicialmente, 
serão cartografadas as relações consigo 
mesmas(os) enquanto humanos; as 
relações entre os humanos; e as relações 
entre humanos e não humanos. As 
narrativas e memórias serão fomentadas 
como estratégia dessa partilha e criação. 

Serão construídos os diários 
de campo, registros em áudio e demais 
registros afetivo-criativos construídos 
pela pesquisadora e pelas(os) 
participantes da pesquisa, durante o 
percurso. Estes instrumentos farão 
parte das análises de dados, que será 
realizada numa perspectiva cartográfica 
e decolonial, levando em consideração a 
construção conjunta do conhecimento e 
das linhas dos processos de subjetivação 
cartografados. 

Todas(os) participantes 
serão apresentadas(os) à pesquisa e 
submetidos a leitura conjunta do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) e sua aceitação ou não na 
participação da pesquisa. 

4. Resultados Parcial/Final

Pretende-se, através dessa 
pesquisa e produção de conhecimento, 
experimentar formas de relações e 
escutas com os territórios, valorizando 
a relacionalidade e mapeando como 
estas relações se dão, tanto entre 
humanos como não humanos. Um 
caminho com o objetivo de reconhecer 
os territórios a partir de um envolvimento 
e compreender como a lógica de um 
“desenvolvimento como progresso” 
poderia ainda estar presente, em 

maneiras de isolamento, separação 
entre humanos e não humanos; além de 
mente e corpo, razão e emoção, sujeitos 
e objetos de pesquisas. Pretende-
se experimentar formas decoloniais 
de pesquisa, afetivas e criativas e 
compartilhadas, como um caminho para 
a construções de novos paradigmas 
de pesquisa e ações nos territórios 
em alternativas ao desenvolvimento e 
transições civilizatórias, que possam 
indicar um cuidado socioambiental, uma 
transformação talvez radical da crise 
atual. 

Escutar e reconhecer como 
as pessoas vivem, para assim, 
recriar processos. Recriar processos, 
escutando e reconhecendo como as 
pessoas vivem. Realizar uma pesquisa 
que é intervenção. 

Também se pretende uma 
maior aproximação com os estudos do 
pós-desenvolvimento, do pluriverso 
e do Bem Viver, como contribuição 
à um desenvolvimento regional e 
territorial, reconhecendo os territórios 
em relação e, assim, trazendo outros 
focos de propostas, projetos e ações 
nestas perspectivas, ontologias e 
epistemologias. Pretende-se deslocar o 
olhar e escuta para os territórios como 
um todo, para proposições sociais  e 
políticas que valorizem a potência 
da relacionalidade entre os seres 
vivos, humanos e não humanos, para 
sentipensar com a terra. 
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5. Considerações Parciais/Finais

Até o presente percurso 
do trabalho, tem-se mobilizado 
transformações nas formas de fazer 
pesquisa, de envolvimento com os 
territórios de estudo e prática, e 
fomentado ideias de projetos sociais 
futuros que levem em consideração 
a relacionalidade, os processos 
críticos, afetivos e criativos de um 
fazer e aprendizado coletivo mútuos e 
compartilhados. 
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo descrever 
a dinâmica do comércio eletrônico na cidade de 
Franca. Aliado a isso visa entender como pode 
contribuir para o desenvolvimento econômico à 
luz do conceito de Amartya Sen (2010).
Palavras-Chave: comércio eletrônico, 
autonomia, liberdade.

ocupado lugar de destaque nos últimos 
anos, principalmente após a pandemia 
covid-19, e tem gerado números que 
merecem a atenção das pessoas, 
visto que os dados de crescimento são 
consideráveis.

Nas últimas duas décadas a 
cidade perdeu espaço no cenário nacional 
em duas formas. A primeira é a migração 
das indústrias para outras regiões, 
principalmente o Nordeste, devido à 
guerra fiscal e incentivos produtivos. 
A segunda é o ganho de espaço no 
cenário brasileiro de empresas mineiras 
e nordestinas no mercado devido aos 
custos mais atraentes.

O e-commerce tem tido um 
crescimento chamativo durante as 
últimas duas décadas no Brasil. A 

Abstract
The present work aims to describe the dynamics 
of electronic commerce in the city of Franca. 
Allied to this, it aims to understand how it can 
contribute to economic development in the light 
of Amartya Sen's (2010) concept.
Keywords: e-commerce, autonomy, 
freedom. 

1. Introdução

A cidade de Franca, interior 
do estado de São Paulo, é conhecida 
nacionalmente como a capital do 
calçado masculino. Essa alcunha 
representa muito bem o perfil na cidade. 
Há que salientar que Franca não é a 
maior produtora de calçados masculinos 
do Brasil, porém é celeiro de grandes 
marcas que mantém na cidade sua 
administração e em outros estados sua 
produção.

A cidade é dotada de inúmeras 
empresas relacionadas à fabricação de 
calçados, desde a fabricação/distribuição 
do mais simples componente até grandes 
varejistas/exportadores.

O comércio eletrônico tem 
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Associação Brasileira de Comércio 
eletrônico (ABCOMM) juntamente com 
a empresa Forekast mantém disponível 
uma página com dashboards e tabelas 
com dados em tempo real, provendo 
informações acerca desse varejo.

Há um movimento de percebido 
na cidade de Franca durante a última 
década que é o avanço no volume de 
vendas no comércio eletrônico e essa 
descrição que esta pesquisa objetiva 
fazer no âmbito do setor calçadista.

Os objetivos específicos dessa 
pesquisa são identificar as facilidades e 
dificuldades que as empresas encontram 
nesse modelo. Também objetiva-se 
comparar com o mercado tradicional de 
calçados para caracterizar pontos fortes 
e fracos dessa nova modalidade.

Neste trabalho procura-se 
descrever como essa modalidade 
de comércio pode impactar no 
desenvolvimento da sociedade, à luz de 
Sen (2010) e seu critério de liberdade 
a partir das facilidades econômicas 
proporcionadas.

O trabalho se divide em cinco 
capítulos sendo eles introdução o primeiro 
deles. No segundo tem-se o referencial 
teórico com os conceitos necessários 
para o entendimento do que é exposto 
na discussão. O terceiro capítulo fala 
sobre os procedimentos metodológicos 
adotados para a análise dos dados 
obtidos até o momento. O Quarto 
capítulo apresenta os resultados e faz 
a discussão dos dados fazendo relação 
entre eles à luz de Sen (2010). O quinto 
capítulo apresenta as considerações 
parciais com as impressões do autor 

acerca do tema.

2. Referencial Teórico
2.1 Desenvolvimento

O desenvolvimento na 
perspectiva de Sen (2010) ultrapassa 
os conceitos de Produto Interno 
Bruto (PIB), nível de industrialização 
e tecnologia. Ainda de acordo com o 
autor essas métricas não devem ser a 
finalidade, mas um meio de se melhorar 
as condições de vida dos cidadãos e de 
se fortalecer a liberdade, ponto central 
de sua teoria. Através disso entende-se 
que a carência dos recursos econômicos 
leva as pessoas a condições indignas de 
vida.

Em sua obra Sen (2010) propõe 
cinco liberdades instrumentais, são 
elas: política, facilidades econômicas, 
oportunidades sociais e as garantias 
de transparência e segurança. Neste 
trabalho o foco será nas facilidades 
econômicas (renda e riqueza) que o 
comércio eletrônico pode proporcionar.

Ainda em sua obra é relevante 
destacar que Sen (2010, p.36) mostra 
um exemplo de liberdade de participação 
dos cidadãos no mercado e da 
importância dos arranjos do mercado no 
desenvolvimento, além do envolvimento 
de pequenos produtores no acesso ao 
mercado. Esse tópico é particularmente 
importante no entendimento da relação 
que se desenvolverá no presente artigo.

O cluster calçadista francano 
tem tradição no cenário brasileiro, porém 
já não detém o título de maior produtor. 
Uma característica que é conhecida dos 
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empresários da região é a inovação 
em termos de produto e canais de 
comercialização, atributo importante 
para o desenvolvimento da região, como 
é dito por Schumpeter (1982).

2.2 Comércio eletrônico

O comércio, de forma geral, tem 
seu nascimento a partir da percepção de 
que o a evolução da sociedade aumenta 
e a economia de subsistência não mais 
suporta os indivíduos. As relações de 
troca nascem como forma de aproveitar 
o excedente das produções. Com isto 
surge o problema da equivalência dos 
bens trocados, fazendo assim com que 
os meios de pagamentos comecem a 
aparecer; rudimentares no início, tais 
como metais preciosos, animais e até 
surgir a moeda. Com o passar dos anos 
o tipo de comércio evoluiu e os meios de 
pagamento também o acompanharam 
(FILKENSTEIN, 2019).

Com a evolução tecnológica e 
o surgimento da internet, surge também 
o comércio eletrônico e a possibilidade 
de se comercializar com todo o mundo. 
Drucker (2001) faz uma analogia de 
que o comércio eletrônico está para a 
revolução da informação assim como 
a ferrovia estava para a revolução 
industrial.

Toledo (2020) traz uma 
interessante análise geográfica a 
respeito do comércio eletrônico e que 
será usada neste trabalho.

Para a geografia, esse ponto 
se torna fundamental em sua 
análise espacial, pois, após anos 

de   exploração da espacialidade 
do comércio na cidade, temos 
a plena certeza da localização 
dos pontos comerciais, mas não 
a do consumidor, que, graças à 
tecnologia, pode estar localizado 
em qualquer parte do mundo. Esta 
lógica se complementa e se torna 
mais interessante à análise pelo 
ponto de vista do consumidor, que 
mantém uma relação mais virtual 
como ponto comercial do que 
geográfica; ou seja, o endereço 
da loja passa ser o eletrônico, e 
não mais o de sua representação 
física. (TOLEDO, 2020, p.362).

Esse conceito de que os limites 
geográficos são removidos faz com 
que muitos empresários decidam por 
abrir sua loja online; assim conseguem 
chegar naqueles clientes dos locais 
mais distantes de seu ponto físico. Há 
limitações que devem ser lembradas 
como a própria estrutura logística e o 
investimento em marketing digital, estas, 
porém não são objeto de discussão 
neste trabalho.

2.3 Comércio eletrônico no Brasil

Segundo o site Miniwatts 
Marketing Group (2022) o Brasil possui 
uma população estimada de 212 
milhões de pessoas e 149 milhões 
delas com acesso à internet, totalizando 
aproximadamente 70% das pessoas 
com acesso ao mundo digital.

A Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (2022) ainda 
constata que quase 80 milhões de 
brasileiros realizam compra online. Em 
2021 o Brasil ultrapassou o número de 
1,6 milhão de lojas online (BIG DATA 
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CORP, 2021).
Em termos de aceitação pode-

se dizer que o brasileiro aceitou e se 
adaptou bem à realidade de compras 
virtuais.

2.4 Marketplaces

Marketplaces são mercados em 
que inúmeros vendedores são dispostos, 
podendo ser tanto no mundo físico ou 
virtual, sendo que na realidade online 
a diferenciação pode ser dada pela 
nomenclatura e-marketplaces (SILVA 
et al., 2019). Esses mercados online 
possuem plataformas de integração 
em que cada vendedor pode integrar 
seu estoque e vender seus produtos, 
onde toda a intermediação de venda, 
pagamento, envio e comissionamento é 
feito diretamente por essa plataforma. Os 
vendedores de e-marketplaces podem 
ter, ou não, um e-commerce próprio.

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa deste trabalho visa 
fazer uma análise descritiva-exploratória 
de dados obtidos a partir de dados de 
relatórios anuais e mensais específicos 
do varejo virtual que contemplam 
tantos e-commerces próprios como 
e-marketplaces. Portanto, a análise 
será quantitativa. Tais relatórios são de 
domínio público, consequentemente não 
são dados coletados exclusivamente 
para o presente artigo, portanto são 
dados secundários.

Os dados obtidos através da 
página da web ABCOMM/FOREKAST 

(2022) são reais até o ano de 2021, 
enquanto a partir do ano de 2022 são 
previsões feitas em conjunto pelas 
instituições em opções separadas de 
dados; para melhor visualização e 
explanação esses dados foram agrupados 
em um gráfico com diferenciação de 
cores gerado no software Microsoft 
Excel. Com isso visa-se melhor entender 
o comportamento das vendas eletrônicas 
e se fará uma discussão em cima do 
conceito de desenvolvimento econômico 
proposto.

4. Resultados Parcial/Final

A evolução do comercio 
eletrônico é percebida por muitos, 
mas essa medida até então qualitativa 
pode ser comprovada pelos dados da 
ABCOMM/FOREKAST (2022), tornando-
se uma variável quantizada e com 
tendência de aumento, a figura 1 mostra 
o aumento do faturamento em bilhões de 
reais.

A figura 1 mostra o faturamento 
real do comercio eletrônico brasileiro 
de 2000 até 2021, em azul, e a 
previsão de crescimento até 2026, em 
laranja. Pode-se avaliar não apenas o 
crescimento vertiginoso, mas tendência 
de acentuação nesse crescimento para 
os próximos anos.
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Figura 1: Faturamento real do comércio 
eletrônico no Brasil de 2000 até 2021 e 
previsão de faturamento até 2026

 

Fonte: ABCOMM/FOREKAST (2022).

A figura 2 apresenta a quantidade 
de pedidos, em milhões, para o mesmo 
período da figura 1 e a previsão para os 
próximos anos. É possível a constatação 
que a quantidade de pedidos também tem 
tendência de aumento, acompanhando 
assim o faturamento.

Figura 2: Quantidade de pedidos real 
do comércio eletrônico no Brasil de 2000 
até 2021 e previsão de quantidade de 
pedidos até 2026

Fonte: ABCOMM/FOREKAST (2022).

A figura 3 mostra o avanço na 
quantidade de pessoas que compram 
online e a sua tendência de crescimento. 
Há um ponto interessante de crescimento 
de dezoito milhões de novos compradores 
em cinco anos, chegando quase na marca 
de cem milhões de e-consumidores 
brasileiros, uma expectativa de aumento 
da quantidade de novos compradores 
online de 20%. Isso pode ser atribuído à 
quantidade de pessoas que se tornarão 
economicamente ativas, ao acesso à 
internet que se expande no país, ao 
acesso de pessoas a aparelhos com 
conexão de internet e à experiências 
de primeira compra que foram bem 
sucedidas e as pessoas passaram a 
utilizar o meio digital para compras.
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Figura 3: Quantidade de compradores 
do comércio eletrônico no Brasil de 2000 
até 2021 e previsão de quantidade de 
compradores até 2026

Fonte: ABCOMM/FOREKAST (2022).

A figura 4 mostra a distribuição 
percentual de compras por sexo. Ao 
longo dos anos a diferença entre homens 
e mulheres diminuiu e parece ter se 
estabilizado com pequena diferença para 
as mulheres. Uma possível explicação é 
a proporção de homens e mulheres na 
população brasileira, sendo o percentual 
de diferença muito próximo à diferença 
encontrada na figura 4 (IBGE, 2022).

Figura 4: Perfil dos compradores do 
comércio eletrônico no Brasil de 2000 
até 2021.

Fonte: ABCOMM/FOREKAST (2022).

Na figura 5 é averiguado o 
crescimento do uso dos dispositivos para 
a compra em e-commerces, sendo que 
os dispositivos mobile - smartphones 
e tablets – ultrapassaram o uso dos 
computadores, sejam desktops ou 
notebooks. É relevante lembrar que no 
ano de 2020 houve a pandemia covid-19 
em que houve lockdown nas cidades 
e isso pode ter levado as pessoas a 
passarem mais tempo em seus celulares, 
porém isso não diminui o fato de que 
o movimento de aumento do uso de 
dispositivos móveis já estava em franca 
ascensão. Outro fator a se destacar 
é que as funcionalidades atribuídas a 
esses dispositivos também ajudaram 
as pessoas e ficar menos dependentes 
de computadores (entenda-se laptops e 
desktops. 
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Figura 5: Dispositivos usados pelos 
compradores do comércio eletrônico no 
Brasil de 2000 até 2021.

Fonte: ABCOMM/FOREKAST (2022).

Outro fato a ser lembrado na 
análise da figura 5 é que as linhas 
de telefone também tiveram aumento 
na acessibilidade, juntamente a elas 
o acesso às redes 3G e 4G, o que 
possibilitou o acesso de mais pessoas 
ao mercado eletrônico.

A figura 6 apresenta um 
interessante dado sobre as compras 
feitas no comércio eletrônico dividido 
por classes sociais. Constata-se que as 
classes C, D e E tiveram crescimento no 
período de análise, com grande destaque 
para a classe C que teve crescimento de 
mais de 40%. 

Figura 6: Disposição de compradores 
do comércio eletrônico no Brasil de 2000 
até 2021 por classe social.

Fonte: ABCOMM/FOREKAST (2022).

Esse dado mostra um aumento 
da liberdade para o acesso desses 
indivíduos de classes mais baixas para 
poder usufruir das benesses oferecidas 
pelo mercado da internet.

Esse conjunto de dados é mais 
bem interpretado quando os dados são 
analisados como um todo. É totalmente 
evidente a relação entre aumento de 
faturamento (figura 1) e aumento de 
pedidos (figura 2).

Analisando os gráficos das 
figuras 3 e 6, pode-se interpretar que a 
quantidade de compradores novos na 
internet foi puxada principalmente pela 
classe C, que tem grande parcela da 
população (IBGE, 2016), uma vez que 
as classes A/B têm um número menor de 
pessoas e acabam por ocupar menos do 
total de pedidos.

Outro ponto de importância a 
ser observado é que a representação 
da classe C, D e E no total de pedidos 
analisada em conjunto com a figura 5 nos 
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leva ao acesso do mercado eletrônico 
trazido pelos dispositivos móveis, uma 
vez que seu preço é menor que o de um 
computador, assim ficando à disposição 
das camadas menos desprovidas da 
sociedade.

A informação trazida pela Big 
Data Corp (2021) de que o Brasil já possui 
mais de 1,6 milhão de lojas online aliada 
ao fato observado pela figura 5, leva a 
uma outra questão que é a facilidade 
que algumas redes sociais oferecem 
para se comercializar, fazendo com que 
as classes mais baixas também possam 
se utilizar dessas ferramentas para 
também expor seus produtos. Nesse 
quesito o comércio virtual tem muito a 
oferecer em favor das pessoas, dando 
mais autonomia para que elas possam 
escolher de onde adquirir seus produtos, 
discernindo como fazer para gastar seus 
ganhos.

Um aspecto importante é sobre 
a autonomia que as pequenas empresas 
adquirem ao adentra o mundo virtual. 
Além da busca por novos fornecedores, 
há a possibilidade de atingir diretamente 
o consumidor final, que muitas vezes 
está a uma distância geográfica que 
impossibilitaria a venda. Essa abordagem 
direta com o consumidor traz uma relação 
mutualística onde o fornecedor passa 
a ter uma margem maior de lucro e o 
consumidor tem a possibilidade de pagar 
menos por comprar direto do produtor. 
Ainda nas vantagens que o produtor 
pode obter, principalmente as pequenas 
e médias empresas, o fato de não haver 
um distribuidor intermediário (lojas e 
outros grandes players) faz com que a 

negociação seja uma relação ganha-
ganha, diferente das relações existentes 
em muitos processos de venda onde 
um grande player, com grande poder de 
compra, faz exigências que acabam por 
comprometer os ganhos do fornecedor. 
Sendo assim, o fornecedor passa a ter 
uma condição econômica favorável, 
podendo assim refletir para o bem da 
empresa e de todos que se beneficiam 
dela de forma direta ou indireta.

Essa flexibilidade e inclusão 
trazidas pelo e-commerce propiciam 
um ciclo virtuoso, onde consumidor 
pode desfrutar de uma vitrine ilimitada 
e ter a liberdade de escolher o que 
é melhor para ele naquele momento 
economicamente, podendo optar tanto 
pelo produto mais barato ou pelo mais 
caro, sem o impedimento de não haver 
uma única oferta. Já para o produtor 
a possibilidade de se obter melhores 
resultados diante da possibilidade de 
abordagem direta do consumidor faz 
com que ele possa obter a liberdade de 
poder escolher o seu cliente, sem que 
precise abdicar do resultado, trazendo o 
bem-estar econômico para a empresa.

5. Considerações Parcial/Final

No presente trabalho discutiu-
se acerca da economia e da autonomia 
gerada pelo comércio eletrônico, mas é 
importante ressaltar o desenvolvimento 
trazido na perspectiva do conceito de 
Sen (2010) colocada. A liberdade que 
esse modo de comercializar trouxe 
proporcionou autonomia para comprador 
e vendedor, fazendo com que possam 
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decidir como melhor aplicar seus 
recursos econômicos.

Há que se fazer algumas 
considerações sobre algumas áreas 
que podem aumentar a liberdade 
do indivíduo nas escolhas, trazendo 
consigo desenvolvimento econômico 
e consequentemente melhoria nas 
condições de vida dos indivíduos.

Para a cidade de Franca constitui-
se importante canal de comercialização, 
sendo que deve ser tratado com especial 
atenção, visto que seu crescimento é 
notório e os dados indicam continuidade 
no processo. Sendo assim um meio de 
se melhorar os resultados obtidos pelos 
indivíduos participantes do processo.

Aumentar o trabalho no 
desenvolvimento logístico a fim de 
amparar o e-commerce pode trazer 
redução de custos e velocidade, assim 
pode melhorar ajudar as pessoas a 
escolherem o que melhor lhe convém. 
Junto a isso vem o aumento de empregos 
no setor que irão trazer mais pessoas 
para o mercado de trabalho, fazendo 
com que possam ter sua autonomia 
restaurada. 

Outro setor que é beneficiado 
com essa modalidade é o produtivo, que 
pode se crescer com a demanda em 
ascensão como mostra a previsão das 
figuras 1, 2 e 3. Assim o ciclo virtuoso 
também pode crescer e beneficiar mais 
pessoas.
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Resumo
O objetivo deste estudo é verificar que 
resultados sociais permitem observar as 
repercussões da moral e da ética em políticas 
públicas, levando em conta o caso do FIES.
Palavras-Chave: Ética, Moral, Políticas 
Públicas, FIES.

for, a política pública age no sentido de 
mudar uma determinada realidade não 
desejada, identificada como sendo um 
problema público, para uma situação 
futura que reflita melhores aspectos 
sociais, políticos e/ou econômicos 
(SECCHI, 2013). 

A política pública, então, 
pode estar diretamente relacionada à 
geração de desenvolvimento, que traz 
consigo a ideia de mudança, dinamismo 
e fortalecimento das potencialidades 
locais, o que, consequentemente, 
interfere positivamente na vida das 
pessoas. 

O fato é que o desenvolvimento 
se dá em um contexto territorial, marcado 
por inúmeros fatores – histórico, político, 
humano, geográfico – ou seja, é um 
fenômeno complexo e que, por vezes, 

Abstract
The objective of this study is to verify that social 
results allow us to observe the repercussions of 
morality and ethics in public policies, taking into 
account the case of FIES.
Keywords: Ethics, Morals, Public Policies, 
FIES.

1. Introdução

Os inúmeros desafios que se 
apresentam à sociedade brasileira, no 
início do século XXI, sejam eles nas áreas 
da economia, da saúde ou da educação, 
são enfrentados pelos governos e 
demais atores políticos, a partir de 
políticas públicas que têm por objetivo 
a transformação da realidade brasileira, 
através da melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. 

Nesse sentido, os atores 
políticos atuam, por vezes, motivados por 
uma agenda que estabelece prioridades 
para atuação, sendo que essa agenda é 
resultado da identificação de problemas 
públicos, que surgem, em algum 
contexto político e social, ou seja, trata-
se de um fenômeno territorial. Seja como 
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ocorre sem qualquer intervenção de 
governos, mas simplesmente, a partir 
de escolhas individuais e coletivas 
relacionadas ao dia a dia das pessoas. 
Tanto nesse sentido, como também 
quando ocorre, a partir da formação de 
uma agenda e de políticas públicas, o 
desenvolvimento está relacionado a 
aspectos sociais, políticos e culturais e, 
consequentemente, à moral e à ética de 
determinada sociedade.

Seguramente, a moral e a 
ética repercutem na construção de 
uma agenda de política pública e irão 
influenciar, também, na execução das 
ações formuladas. Essa dinâmica é 
resultado de um processo político, e a 
política é uma atividade de acomodação 
de interesses em prol da coletividade 
e que envolve negociações, escolhas, 
eleição de prioridades, crenças, disputas 
de classes, medição de forças etc. 
(COMPARATO, 2006), que ocorre 
tendo como pano de fundo a moral e a 
ética, posto que a sociedade é formada 
e mantida exatamente por um pacto 
social, que estabelece garantias, direitos 
e práticas sociais comuns que são 
validadas ou não pela sociedade. 

Neste estudo, moral e ética 
são devidamente conceituados para 
que, a partir da contraposição de 
suas características, haja melhor 
entendimento do que as constitui e 
faz com que sejam fenômenos sociais 
distintos: enquanto a moral é constituída, 
a partir de um contexto transitório - 
portanto temporal – e local, que sofre 
influência dos costumes e da religião, a 
ética é constituída por meio de princípios 

universais e atemporais. Assim, constata-
se que a moral utilitarista de Stuart Mill, 
pautada na maximização de resultados 
(MILL, 2017), é predominante na cultura 
do capitalismo de mercado, o que coloca 
em segundo plano a ética kantiana e 
o entendimento de que o ser humano 
deve ser encarado sempre como um fim 
em si mesmo e jamais como um meio, 
ou instrumento, para a obtenção de 
resultados (KANT, 2017).    

Este estudo irá se concentrar 
na análise do FIES – Fundo de 
Financiamento Estudantil, política pública 
que surge, a partir da Lei 10.260/2001 
e que tem por finalidade a inclusão 
social e a democratização do acesso 
ao ensino superior no Brasil, através do 
financiamento de cursos presenciais em 
instituições privadas de ensino superior. 

Assim, o problema de pesquisa 
a ser respondido neste estudo é: “que 
resultados sociais permitem observar 
as repercussões da moral e da ética em 
políticas públicas, levando em conta o 
caso do FIES?”. 

O estudo parte das seguintes 
hipóteses:

• a agenda de políticas 
públicas sofre influência mais 
incisiva da moral vigente 
em detrimento da ética, o 
que limita seus efeitos na 
geração do desenvolvimento 
social sustentável, pois 
estabelece um bem como 
algo necessariamente bom, 
o que, por vezes, faz com 
que o ser humano não seja 
um fim, mas apenas um 
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meio na constituição de 
uma política pública (KANT, 
2017);

• o FIES é uma política 
pública com efeitos 
limitados na promoção de 
desenvolvimento social, 
posto que há vícios em sua 
concepção, decorrentes 
da valorização de critérios 
quantitativos em detrimento 
a critérios qualitativos;

• o FIES é uma política 
pública constituída a partir 
da formação do discurso da 
democratização do acesso 
ao ensino superior no Brasil, 
mas que, na prática, continua 
perpetuando desigualdade 
de oportunidades e tem 
gerado mais benefícios aos 
grandes conglomerados 
de ensino superior do país 
do que aos estudantes 
beneficiários;

• o FIES é uma política pública 
que foi constituída ancorada 
em garantias constitucionais 
e preceitos universais, mas 
que, na prática, possui 
resultados limitados em 
relação ao desenvolvimento 
social, em função das 
fragilidades nos critérios 
de avaliação da qualidade 
nos cursos ofertados pelas 
universidades participantes, 
bem como pelo fato de não 
criar oportunidades reais 
de ingresso ao mercado 

de trabalho e, ainda, por 
estar desarticulado de 
outras políticas públicas, 
como a diversificação da 
economia brasileira, a 
geração de empregos e 
maior direcionamento de 
recursos a desenvolvimento 
de pesquisas e inovações;

• o FIES apresenta falhas que 
são decorrentes da validação 
moral dos critérios utilizados 
em sua formulação, com viés 
utilitarista e liberal (MILL, 
2017), o que proporciona, ao 
que parece, desenvolvimento 
social limitado; e

• se as políticas públicas 
levarem em consideração 
a ética e não a moral, em 
sua formulação, poderá 
haver uma mudança na 
matriz do desenvolvimento, 
libertando-se dos resultados 
provisórios, limitados no 
tempo e no espaço, para a 
matriz do desenvolvimento 
sustentável, em sintonia com 
as expectativas da ONU e 
dos ODS. 

Assim, este estudo tem por 
objetivo geral analisar as repercussões 
da moral ou da ética na elaboração 
da política pública do FIES e de que 
forma isso interferiu na qualidade dessa 
política, nos resultados obtidos e, 
consequentemente, na geração ou não 
do desenvolvimento social. 

A definição da política pública 
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a ser analisada se deu, a partir da 
relevância do problema público ao 
qual ela está relacionada: em sentido 
lato sensu, aos desafios educacionais 
brasileiros como um todo, que perpassam 
por problemas de cunho social, cultural, 
político e econômico; em sentido stricto 
sensu, aos desafios do ensino superior 
no Brasil, diretamente relacionados aos 
fundamentos elitistas de sua concepção 
e que atualmente, como será abordado, 
foi capturado pelos fundamentos do 
mercado e sua doutrina liberal que 
valoriza os interesses particulares e 
privados, em detrimento da atuação 
estatal e da coletividade. Ademais, 
soma-se a isso a crise institucional, 
de hegemonia e legitimidade que a 
universidade em todo o mundo ocidental 
enfrenta (SANTOS, 2005). 

O problema público que dá 
origem ao FIES tem origem na elitização 
do acesso ao ensino superior no Brasil 
e, consequentemente, a perpetuação 
e aprofundamento da desigualdade 
social, tendo em vista que um ensino 
de qualidade é uma das formas mais 
eficazes de mobilidade social. Assim, 
em tese, a partir do momento em que 
cidadãos das classes sociais mais 
desfavorecidas ingressassem no ensino 
superior, haveria o acesso a melhores 
condições de emprego e renda e, 
consequentemente, melhorias em sua 
qualidade de vida. Enfim, a política 
pública, nesse caso, atuaria como vetor 
de desenvolvimento social. 

Nesse ponto, faz-se necessário 
esclarecer que o entendimento de 
desenvolvimento que irá perpassar 

toda a análise deste estudo estará 
relacionado ao desenvolvimento social 
sustentável, aqui entendido como o 
alinhamento e o equilíbrio entre o social e 
o econômico. Por um lado, sem abrir mão 
da relevância dos fatores econômicos 
para o desenvolvimento, o conceito de 
desenvolvimento social irá superá-lo e 
estará relacionado a demais aspectos 
do fenômeno humano, como educação 
de qualidade, promoção da saúde, 
valorização da cultura, oportunidade e 
locais para o lazer, garantia de segurança 
física, emocional e mental, exercício 
das liberdades individuais, enfim, todo 
um conjunto de elementos que fazem 
a vida humana ser digna e capaz 
de manifestar todas as capacidades 
humanas, conforme o desejo de cada 
cidadão. Conforme Sen (2010) define, 
o desenvolvimento social se dá, a partir 
do exercício de liberdades instrumentais 
que ele define como liberdades políticas, 
facilidades econômicas, oportunidades 
sociais, garantias de transparência e 
segurança protetora. Por outro lado, no 
que diz respeito ao desenvolvimento 
sustentável, esse conceito aqui não 
está limitado exclusivamente à ideia de 
preservação do meio ambiente e das 
riquezas naturais, para que se garantam 
boas condições de vida para as gerações 
futuras; de igual modo, não está restrita 
à ideia de durabilidade; o conceito 
aqui utilizado de sustentabilidade está 
relacionado às características que fazem 
com que uma política pública, através 
da mudança realizada na vida das 
pessoas, permita que elas conquistem 
autonomia suficiente, para gerarem suas 
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próprias condições de desenvolvimento 
no futuro, ou seja, para que as pessoas 
sejam capazes de se auto-organizarem 
e criarem condições que irão resultar em 
melhor qualidade de vida para si mesmas 
e para a sociedade como um todo ao 
longo do tempo. Então, a durabilidade é 
uma consequência da sustentabilidade 
e não o contrário (FRANCO, 2000). 
Com isso em mente, a democratização 
do acesso ao ensino superior está 
relacionada ao desenvolvimento social e 
sustentável, da seguinte forma: 

1. aspectos econômicos: um 
efetivo maior de pessoas 
com acesso democratizado 
ao ensino superior teria 
grande potencial para o 
desenvolvimento econômico 
do país, à medida que a 
qualificação profissional 
formada nas universidades 
oferece mão-de-obra mais 
qualificada ao mercado, 
o que poderia tornar a 
economia brasileira mais 
dinâmica e competitiva, 
atraindo mais investimentos 
da iniciativa privada; ainda 
nesse sentido, uma das 
funções da universidade é 
a realização de pesquisas 
e, a partir dela, a inovação, 
o que, de acordo com a 
teoria schumpeteriana1 

é vetor determinante do 
desenvolvimento econômico 
de um país;

2. aspectos humanos: é 
inegável os efeitos que o 
conhecimento proporciona 
na vida das pessoas e os 
impactos positivos que isso 
gera na sociedade como 
um todo. Indicadores de 
desenvolvimento humano, 
como mortalidade infantil, 
expectativa de vida e mortes 
por cem mil habitantes, por 
exemplo, apontam melhores 
resultados quando estão 
relacionados a indivíduos 
e comunidades com mais 
anos de estudos, o que 
impacta positivamente em 
indicadores de saúde e bem-
estar. Ademais, uma das 
funções da universidade é 
formar cidadãos que sejam 
líderes sociais e aumentem 
sua participação política, o 
que impacta positivamente 
no fortalecimento das 
instituições políticas de um 
país e, consequentemente, 
na qualidade de sua 
democracia. Outro aspecto 
importante ainda relacionado 
ao desenvolvimento humano 
diz respeito à manifestação 
e uso mais adequado 

1 Joseph Alois Schumpeter foi um economista 
e cientista político australiano e sua teoria afir-
ma que o desenvolvimento econômico se dá a 
partir de processos revolucionários no sistema 
de produção, ou seja: inovações tecnológicas 

criam novas demandas e elas impulsionam o 
desenvolvimento económico, pois alteram o 
equilíbrio econômico previamente existente 
(SOUZA, 2012).
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das potencialidades e 
capacidades individuais 
dos cidadãos, que a partir 
da formação superior tem 
a possibilidade de exercer 
uma atividade profissional 
que a satisfaça mais e a 
torne mais plena. Isso não 
quer dizer que atividades 
profissionais que exigem 
curso superior sejam 
melhores que as demais 
atividades, apenas que 
há maiores possibilidades 
de escolhas e exercício 
de liberdades e, assim, 
maiores possibilidades de 
realização pessoal. Trata-
se, portanto, de um estudo 
interdisciplinar, posto que 
irá abranger e refletir sobre 
as interações de diversas 
áreas do conhecimento, 
como educação, filosofia, 
sociologia, direito e 
economia. 

Para que o problema de pesquisa 
seja adequadamente respondido e 
o objetivo geral seja alcançado, este 
estudo possui os seguintes objetivos 
específicos: 

1. refletir sobre as políticas 
públicas no enfrentamento 
dos problemas públicos 
brasileiros e sua eficácia na 
melhoria da qualidade de 
vida numa escala temporal 
de longo prazo;

2. conceituar moral e ética e 
contrapor esses conceitos, 
de modo que haja maior 
entendimento sobre as 
repercussões que elas 
exercem sobre as escolhas 
dos cidadãos e, assim, 
na atuação de empresas, 
instituições e governos;

3. aprofundar o entendimento 
do que constitui o 
desenvolvimento, sobretudo 
o desenvolvimento social 
sustentável;

4. analisar o FIES enquanto 
política pública de 
democratização do 
acesso ao ensino superior 
e de promoção de 
desenvolvimento social 
sustentável no Brasil;

5. abordar os ODS - Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável estabelecidos 
pela Organização das 
Nações Unidas como metas 
a serem seguidas pelas 
sociedades para a conquista 
de paz e prosperidade, 
sobretudo o Objetivo 4 – 
educação de qualidade, 10 – 
redução das desigualdades e 
16 – paz, justiça e instituições 
eficazes, relacionando-os 
com o FIES;

6. colaborar com a formulação 
de políticas públicas éticas, 
relacionadas a problemas 
públicos legítimos e com 
potencial de geração de 
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resultados profícuos, na 
melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, ou seja, 
políticas públicas que de fato 
promovam desenvolvimento 
social e sustentável, para 
a sociedade brasileira, 
de forma a apresentar 
elementos propositivos a 
serem considerados na 
constituição e nas avaliações 
de políticas públicas.

2. Referencial Teórico

Os termos moral e ética estão 
relacionados às ações humanas e suas 
consequências, seja na relação das 
pessoas entre si, entre as pessoas e o 
meio ambiente ou entre as pessoas e as 
instituições organizadas, que constituem 
a sociedade, entre elas, o próprio Estado. 
Ou seja: ambos os termos são utilizados 
no contexto do comportamento humano; 
para ser mais exato, dizem respeito a um 
ideal de comportamento humano, a uma 
forma ‘adequada’ de agir, seja no espaço 
público ou privado. 

A partir do entendimento de que 
moral e ética dizem respeito a esferas 
distintas do comportamento humano, 
pode-se afirmar que a moral está 
vinculada a um padrão de comportamento 
que é ou não aceito por determinada 
sociedade, em determinado lugar e 
momento histórico. Ela está relacionada 
às ações que, através dos costumes 
dos ancestrais e sob a autoridade do 
passado, foram validadas ou legitimadas 
às gerações posteriores. Na Antiguidade, 

os costumes antigos legitimavam as 
práticas sociais do presente. Em outras 
palavras, os costumes dos ancestrais 
representam o meio pelo qual as 
comunidades se definem culturalmente. 
O passado, como dissemos, torna-se um 
argumento de autoridade e um parâmetro 
para avaliar modos de agir e pensar.  

Relevante reforçar o valor 
temporal que a moral possui, posto que 
padrões de comportamento mudam de 
tempos em tempos, sendo que muitas 
ações que eram condenadas anos atrás, 
já não mais o são no presente. 

Dessa forma, outro aspecto 
importante a considerar é que a moral 
muda de um lugar para o outro, ou seja, 
cada sociedade, ou mesmo comunidade, 
possui sua própria moral. Seja como for, 
a moral antiga imprime uma espécie de 
padrão de comportamento aceito por 
determinada sociedade e que surge de 
seus costumes; ela diz respeito, portanto, 
a determinado tempo histórico e local e 
influencia os sujeitos a adotarem certas 
escolhas, práticas culturais ou visões de 
mundo.

Em caráter abrangente, a 
moral pode moldar a personalidade 
das pessoas e ser internalizada como 
algo incontestavelmente bom, posto 
que aceito e validado por todos e que 
gera uma sensação de bem-estar 
social pelo cumprimento de um ‘dever 
cívico’, reforçado pelo sentimento de 
pertencimento ao grupo. Nesse sentido, 
a teoria dos sentimentos morais, de 
Adam Smith, parte exatamente desse 
pressuposto: na busca por realizar o 
que é melhor para si e para seu próprio 
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negócio, o indivíduo estaria também 
realizando o que é o melhor para a 
sociedade, pois estaria maximizando 
resultados que afetariam positivamente 
a vida de outras pessoas. Isso está 
pautado em um princípio que ele 
conceitua como princípio da harmonia 
dos interesses, que ele entende como 
sendo uma força que harmoniza as ações 
individuais em prol do interesse coletivo. 
Segundo Smith, “o interesse coletivo 
fica assegurado quando os particulares 
procuram o benefício próprio” e o que 
ocorre não passa de “egoísmo aparente” 
(2015, p. 59). 

De igual modo, a teoria moral 
denominada Utilitarismo, que possui 
como principais pensadores John Stuart 
Mill (2017) e Jeremy Bentham (1979), 
propõe a análise das ações através 
da maximização de resultados que 
elas podem proporcionar às pessoas. 
Assim, quanto mais pessoas forem 
positivamente atingidas, melhor seria 
a qualidade moral da ação. A cultura 
popular traduziu bem essa teoria através 
da disseminação de um profícuo ditado 
popular: os fins justificam os meios. 

Esses pensadores são de 
origem britânica e suas teorias tiveram, 
por conseguinte, predominância na 
formação das práticas aceitas no mercado 
capitalista, que surgia como substituto 
do mercantilismo. Então, a maximização 
de resultados é algo moralmente aceito 
em diversas sociedades, sobretudo nas 
ocidentais. Nesse contexto, observa-se 
que o bem-estar da humanidade não 
é necessariamente o centro da análise 
nas tomadas de decisões. Isso porque, 

por um lado, há uma acomodação no 
entendimento de legitimidade da atuação 
individual na busca de seus interesses e, 
de outro, há uma validação nas ações 
de pessoas, empresas e governos pela 
maximização de resultados.   

Por outro lado, sob a ótica da 
teoria kantiana, um dos problemas que 
o agir vinculado e amparado unicamente 
à moral pode proporcionar é o fato 
de condicionamento das pessoas a 
uma atitude passiva e que mantém 
distanciamento com a atitude filosófica, 
que é uma atitude de contestação, 
reflexão e busca por novos paradigmas. 
Ou seja: a ética kantiana exige uma 
atitude ativa através do uso da razão 
(KANT, 2019).

A teoria ética kantiana reproduz 
em parte a teoria ética platônica, que 
conceitua a ética, a partir da teoria das 
ideias, no interior da qual a relaciona 
a arquétipos ou ideias puras, ou 
seja, a ética estaria relacionada ao 
transcendente e não ao mundo sensível, 
a casos concretos ou experiências. 
Assim, o homem, através da metafísica, 
possui a capacidade de acessá-la no 
imanente para pautar sua conduta, pois 
os arquétipos dão origem às virtudes, 
como a justiça, a coragem, a retidão, a 
paciência, a tolerância, a temperança 
etc. (BUCKINGHAM, 2011). 

Ao seguir as diretrizes filosóficas 
de Platão, há o entendimento de que 
a moral possui um aspecto mutável, 
vulnerável, perecível e a ética age em um 
campo atemporal ou imutável de valores 
e princípios sociais. Não haveria, por 
exemplo, uma ética oriental diversa da 
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ética ocidental; haveria, pelo contrário, 
uma única ética universal.

A partir dos filósofos iluministas, 
o uso da razão passou a nortear as 
discussões sobre moral e ética, de 
tal forma que ambas passaram a ser 
pensadas sob a ótica das contingências 
da matéria, da observação dos 
fenômenos naturais como aportes para 
a compreensão dos fenômenos sociais. 
Sob essa linha de raciocínio, assim 
como há uma lei gravitacional geral, 
haveria, para Kant (2019), por exemplo, 
leis morais universais, que nada mais é 
do que a ética. Kant empenhou-se em 
conduzir a filosofia, mais precisamente a 
metafísica, ao patamar de ciência, o que 
a tornava apta a produzir leis, identificar 
regularidades, a veicular ‘verdades’, 
respaldadas pelo rótulo da ‘ciência’.

A teoria ética kantiana se 
preocupa com a maneira ideal das 
pessoas agirem e, para isso, Kant (2017) 
propõe a validação dessas ações através 
da utilização de imperativos que tenham 
validade universal e se imponham à 
vontade das pessoas como máximas 
necessárias para suas ações. Então, o 
estudioso formula o que denominou de 
Imperativo Categórico e estabelece que 
a lei fundamental da razão pura prática 
consiste em agir “de tal modo que a 
máxima de tua vontade possa valer-te 
sempre como princípio de uma legislação 
universal” (KANT, 2017, p. 49). 

A ética, para Kant (2017), 
possui validade universal e deve 
estar completamente desvinculada de 
qualquer influência empírica, ou seja: 
o agir pautado na busca de resultados 

particulares que beneficiem o agente, 
ou um grupo específico de pessoas 
em detrimento da humanidade, está 
associado a uma atitude antiética. Assim, 
no domínio da vontade pura, o resultado da 
ação não deve ser considerado, pois ela 
é boa em si mesma, independentemente 
do resultado. Segundo Kant, para que 
uma ação possa ser considerada ética, 
a vontade que a originou deve estar 
desvinculada de qualquer influência 
externa, bem como à lei de causa e 
efeito, é dizer: a máxima que irá ancorar 
a ação não deve ter valor particular. De 
igual modo, essa vontade não pode estar 
sob influência de algum resultado futuro 
que possa trazer qualquer benefício ao 
seu agente (KANT, 2017).

Um dos conceitos mais 
fundamentais na teoria ética kantiana 
é sua concepção de liberdade. De fato, 
a todo processo de determinação da 
ação sob impulso da vontade pura, 
pressupõe a liberdade como conceito 
possível e necessário. Isso porque, se 
a lei moral surge da independência da 
matéria, é porque foi possível exercer a 
vontade com liberdade, abstendo-se das 
contingências do mundo fenomênico. 
Então, para que a vontade pura possa se 
impor, é necessário que haja liberdade 
para se elevar acima das leis da 
natureza, como as leis de causa e efeito, 
por exemplo, as quais somos obrigados 
a nos curvar e não há possibilidade de, 
através da liberdade, escolhermos por 
infringi-las. Essa liberdade é resultante 
da autonomia da razão em relação ao 
mundo fenomênico e é independente do 
mundo sensível.
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Diante do exposto em relação 
à moral e à ética, infere-se que haverá 
repercussões distintas no ciclo de 
políticas públicas (policy cycle) (SECCHI, 
2013), na medida que suas etapas 
ocorram sob a influência de uma ou 
outra dessas esferas do comportamento 
humano. Então, é possível avaliar se 
uma política pública é moral ou ética 
conforme os valores utilizados em sua 
concepção. 

Seja como for, a política pública 
surge, para resolver um problema 
público que foi eleito pela sociedade 
de forma prioritária em relação a outros 
problemas. Secchi conceitua o problema 
público como sendo a “diferença entre 
a situação atual e uma situação ideal 
possível para a realidade pública” 
(2013, p.10). É possível identificar nessa 
conceituação um alinhamento com a 
ética platônica e kantiana, à medida que 
há a busca por uma situação ideal e não 
há qualquer menção a maximização de 
resultados.

O FIES é uma política pública 
criada, para resolver o problema público 
do baixo percentual de matrículas 
de estudantes brasileiros no ensino 
superior, o que está diretamente ligado 
ao princípio constitucional de igualdade 
de condições entre os cidadãos, pois, 
historicamente, o acesso ao ensino 
superior se deu de forma desigual, 
privilegiando as elites dos grandes 
centros urbanos (BUARQUE, 2014). 

Para melhor entender o 
contexto que forjou o FIES, faz-se 
necessário conhecer a função histórica 
da universidade e o contexto de crise 

que ela vivenciou ao longo dos últimos 
40 anos.

A universidade, enquanto lugar 
onde se busca a verdade, deve ser 
um centro de investigação, um centro 
de cultura (posto que a verdade é algo 
maior que a ciência) e um lugar de ensino 
(SANTOS, 2005). A partir da década se 
sessenta, os três principais objetivos 
da universidade passaram a ser a 
investigação, o ensino e a prestação de 
serviços. Assim, houve uma mudança 
considerável de finalidade sobretudo 
no sentido do “[...] atrofiamento da 
dimensão cultural da universidade e do 
privilegiamento do seu conteúdo utilitário, 
produtivista [...]”, o que “explodiu numa 
multiplicidade de funções por vezes 
contraditórias entre si” (SANTOS, 2005, 
p.188).

A Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OCDE lista dez funções 
principais das universidades, em que 
se evidencia a influência da economia 
nos objetivos e que se trata de uma 
filosofia profundamente utilitarista. 
Nesse contexto, é nítido que o mercado, 
essa entidade despersonificada, está 
presente em diversos setores da vida 
social e consegue, de forma sorrateira, 
silenciosa, sequestrar as instituições, 
de modo que elas atuem em seus mais 
obscuros interesses. Assim, é legítimo 
indagar sobre a isenção, a liberdade e o 
desinteresse nas pesquisas conduzidas 
pelas universidades (SANTOS, 2005).  

Santos (2005) esclarece que 
a maior das crises enfrentadas pela 
universidade é a crise de hegemonia. 
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Isso porque, no ideal modernista do 
século XIX, a universidade era o centro 
de produção de alta-cultura, o que era 
restrito às elites. Já no século XX, após a 2ª 
grande guerra, a cultura popular ganhou 
escala e a cultura de massas colocou 
em xeque a hegemonia da universidade 
enquanto produtora exclusiva de cultura. 
A universidade, então, reagiu a isso 
através da democratização do acesso, o 
que elevou bastante o número de alunos 
no ensino superior. Entretanto, por outro 
lado, isso não foi acompanhado de 
qualidade:

No limite, admitiu-se que a 
escolarização universal acabaria 
por atenuar consideravelmente 
a dicotomia entre alta cultura 
e cultura de massas. Não foi, 
contudo, isto o que sucedeu. A 
massificação da universidade 
não atenuou a dicotomia, apenas 
a deslocou para dentro da 
universidade pelo dualismo que 
introduziu entre universidade 
de elite e universidade de 
massas. Tal como teve lugar, a 
democratização da universidade 
traduziu-se na diferenciação-
hierarquização ente universidade 
e entre estas e outras instituições 
de ensino superior (SANTOS, 
2005, p.194).

Observa-se, ainda, nos 
primórdios do FIES, o que Boaventura 
de Souza Santos já indicava que 
era um dos problemas vivenciados 
com a democratização do acesso 
à universidade, realizado sem que 
outras medidas estruturantes fossem 
implementadas. 

Assim, o FIES tem como 
fundamento a democratização do acesso 

ao ensino superior no Brasil, de modo 
a melhorar o percentual de estudantes 
matriculados e resolver a crise de 
hegemonia. Contudo, acaba-se por 
acentuar a crise de legitimidade, que surge 
da contradição entre “hierarquização e 
democratização”, pois, nesse contexto, 
torna-se “socialmente visível a falência 
dos objetivos coletivamente assumidos” 
(SANTOS, 2005, p.190).

O fato é que, enquanto política 
pública direcionada aos estudantes, o 
FIES foi formulado sob influência da moral 
ou da ética, que são fenômenos sociais 
relacionados à esfera do comportamento 
humano e que gerará repercussões na 
vida das pessoas e da sociedade. 

A análise seguinte apresenta 
qual das esferas (moral ou ética) foi mais 
determinante em relação a essa política 
pública e, assim, se ela é capaz ou não 
de promover o desenvolvimento social, 
aqui entendido como exercício de uma 
liberdade na medida que a igualdade 
de oportunidades e a democratização 
do acesso ao ensino superior permitem 
que as pessoas exerçam de forma mais 
plena suas capacidades (SEN, 2010).

3. Procedimentos Metodológicos

De modo a sustentar os objetivos 
propostos, são utilizados neste estudo 
as seguintes estratégias metodológicas:

• quanto aos procedimentos: 
pesquisa bibliográfica, 
composta do estudo dos 
livros publicados pelos 
autores elegidos como 
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referencial teórico para 
cada área abordada, 
complementado por artigos 
científicos que possam 
atualizar essas referências 
e alinhar as reflexões em 
sintonia com o estado da 
arte. Destacam-se, assim, 
como visto anteriormente, 
SMITH (2015), MILL (2017) 
e BENTHAM (1979), que 
tratam da moral liberal e 
utilitarista; KANT (2017), 
que trata da ética; SECCHI 
(2013), que trata das políticas 
públicas; SEN (2010), que 
conceitua o desenvolvimento 
como exercício das 
liberdades; e SANTOS 
(2005) e BUARQUE (2014) 
que tratam da crise da 
universidade. A pesquisa 
documental foi composta 
pela análise da legislação 
vigente relacionada à 
educação superior, como 
a Constituição Federal, a 
lei 9.394/96 - LDB – Lei 
de Diretrizes e Bases 
da Educação e a Lei 
10.861/2004, que instituiu 
o SINAES – Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Superior no Brasil 
e Lei 10.260 de 2001, e que 
abrange o FIES – Fundo de 
Financiamento Estudantil;

• quanto à natureza, a 
pesquisa é aplicada, tendo 
em vista que as teorias 

apresentadas, seja a respeito 
da moral e da ética, seja em 
relação às políticas públicas, 
são aplicadas ao fenômeno 
social analisado, qual seja, 
o FIES. Nesse sentido, este 
estudo tem caráter prático 
e os resultados obtidos são 
utilizados, de forma a propor 
melhorias na formulação e 
análise de políticas públicas;

• quanto aos objetivos, a 
pesquisa é explicativa, à 
medida que são analisados 
os fatores relacionados ao 
problema público que deu 
origem ao FIES, bem como 
se os resultados obtidos 
são ou não satisfatórios, 
à luz da moral, da ética 
e do desenvolvimento 
social. Especialmente, 
para o presente estudo, 
é analisada a temática da 
democratização de acesso 
ao ensino superior, trazida 
pela política pública através 
da elevação no percentual 
de estudantes matriculados;

• quanto à abordagem: 
pesquisa qualitativa a partir 
de dados secundários, 
sustentada por análises 
trazidas por Minayo (2000), 
no tocante à temática da 
“democratização” de acesso 
ao ensino superior no Brasil.
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4. Análise e Resultados Parciais

Tendo em vista o ciclo de 
políticas públicas (policy cycle) 
(SECCHI, 2013), o último estágio diz 
respeito à avaliação da política pública: 
levando em consideração os resultados 
apresentados, é possível verificar se as, 
ações foram capazes de transformar uma 
situação real na situação ideal almejada. 

Em 2019, o FIES completou 20 
anos de existência e, portanto, é possível 
analisar um longo período de dados 
secundários e, através deles, verificar 
repercussões obtidas no âmbito do 
desenvolvimento social, especialmente 
no que tange à democratização do 
acesso, que é o seu escopo principal: 

O importante no ensino superior 
não é necessariamente a 
universalização, mas a igualdade 
de oportunidades. O art. 208 
da Constituição brasileira faz o 
filtro pelo mérito (há um risco 
de considerá-lo um conceito 
subjetivo, inócuo, servindo de 
desculpas ao Estado para não se 
comprometer objetivamente com 
o acesso) e isso não significa a 
falta de obrigatoriedade do Estado 
em garantir o acesso. Antes 
o compromete, inclusive com 
os níveis anteriores, pois para 
conseguir efetivar o seu potencial 
intelectual o indivíduo deve 
receber uma boa formação, o que 
significa uma escola pública de 
boa qualidade para que a exclusão 
do indivíduo ocorra apenas por 
falta de aptidão ou mérito e não 
por não poder desenvolver as 
suas competências intelectuais 
(ALMEIDA, 2015, p.5).

Assim, o FIES atua ancorado no 

princípio constitucional da igualdade de 
oportunidades, o que se dá através da 
atenuação do aspecto financeiro como 
um fator impeditivo para que o estudante 
possa cursar o ensino superior. Ele é 
apenas atenuado porque a fragilidade 
financeira dos estudantes pode gerar 
outras dificuldades, como longas 
jornadas de trabalho, alimentação 
precária, dificuldades de deslocamento 
etc., fatores que também podem 
afetar, de alguma forma a igualdade de 
oportunidades, mas agora já ao longo 
do curso superior. Ademais, outro fator 
que incide na igualdade de oportunidade 
de acesso ao ensino superior é a 
baixa qualidade do ensino nas etapas 
anteriores (ensino fundamental e médio), 
sendo que não há criticidade do FIES em 
relação a isso, o que pode comprometer 
também a qualidade do curso superior e 
a igualdade de oportunidades na busca 
por colocação profissional no mercado 
de trabalho.  Literalmente, o artigo 208, 
inciso V da Constituição Federal de 1988 
versa que:

Art. 208. O dever do Estado 
com a educação será 
efetivado mediante a garantia 
de: V - acesso aos níveis 
mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada 
um (BRASIL, 1988, online).

Então, muito embora esteja 
expresso que a garantia de acesso 
ao ensino superior seja um dever do 
Estado, o final do texto do inciso V traz 
uma vinculação com a capacidade dos 
estudantes. O que se infere disso é que 
não se trata de uma obrigação do Estado 
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à medida que há um fator que fica na 
dependência dos indivíduos, que é 
traduzido pelo termo capacidade. Então, 
isso afasta o princípio da universalidade 
encontrado nos incisos anteriores 
que abordam o ensino fundamental 
e médio, restringindo a abordagem 
do ensino superior, pelo Estado, ao 
princípio constitucional da igualdade de 
condições, o que está previsto no artigo 
5°. Diante disso, o FIES se insere nesse 
contexto e isso é um dos fatores de não 
estar articulado com outras políticas 
públicas, pois ao criar, mesmo que de 
forma incompleta, igualdade de acesso 
ao ensino superior, o Estado cumpre 
com seu dever constitucional.

Durante o período que abrange 
os anos de 1999 a 2018, portanto 20 
anos, através dos dados constantes da 
tabela seguinte, é possível verificar que 
houve crescimento gradual no número 
de matrículas nos cursos superiores 
presenciais, em média de 6% ao ano. 
No acumulado desse período, houve 
um crescimento percentual de 292%. 
Nesse mesmo período, o número total 
de vagas ofertadas pelo FIES foi de 
4.627.238, chegando a representar, 
em 2013, o financiamento de 20% do 
total de alunos matriculados em cursos 
presenciais no ensino superior no Brasil, 
com 875.000 contratos ante 4.374.431 
alunos matriculados:

Ano

Matrículas

Presenciais

em

Instituições

de Ensino

Superior

% de

Crescimento

Número de

Vagas

Disponibilizadas

pelo FIES

% Vagas /

matrículas

Contratos

Ativos

% Contratos

FIES Ativos/

alunos

matriculados

1999 1.537.923 - - - 67.202 4,37

2000 1.807.219 18 100.000 6 102.501 5,67

2001 2.091.524 16 60.000 3 150.677 7,20

2002 2.428.258 16 80.000 3 218.775 9,01

2003 2.750.652 13 70.000 3 271.992 9,89

2004 2.985.405 9 50.000 2 312.027 10,45

2005 3.260.967 9 100.000 3 372.038 11,41

2006 3.467.342 6 100.000 3 377.662 10,89

2007 3.639.413 5 100.000 3 425.001 11,68

2008 3.806.091 5 100.000 3 473.340 12,44

2009 3.764.728 -1 100.000 3 486.718 12,93

2010 3.987.424 6 200.000 5 529.553 13,28

2011 4.151.371 4 415.000 10 583.757 14,06

2012 4.208.086 1 502.500 12 918.137 21,82

2013 4.374.431 4 875.000 20 1.168.100 26,70

2014 4.664.542 7 600.512 13 1.910.718 40,96

2015 4.809.793 3 313.947 7 2.185.038 45,43

2016 4.686.806 -3 325.279 7 2.441.008 52,08

2017 4.649.897 -1 225.000 5 2.765.439 59,47

2018 4.489.690 -3 310.000 7 2.554.998 56,91

Tabela 1: Matrículas Presenciais no Ensino Superior Brasileiro e vagas ofertadas pelo 
FIES

Fonte:  elaborado pelo autor (a partir de FNDE, 2022; INEP, 2022, online).



130

LEAL, M.C.; OLIVEIRA, S.F. P. Ética e moral na constituição de políticas públicas: os desafios 
do FIES como política de desenvolvimento social. In: Pires, D. F. (Org.). 14º. Seminário de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2022. 116-132p.; 158p.

Entretanto, se por um lado 
houve maior democratização no acesso, 
em 2019, 47% dos beneficiários do 
programa estavam em situação de 
inadimplemento de seus contratos 
(ABMES, 2019). Uma das hipóteses é 
que isso está relacionado à dificuldade 
de rentabilizar o curso superior, tendo 
em vista as oportunidades de emprego 
oferecidas no mercado de trabalho 
brasileiro. 

Ademais, um ponto que aponta 
para a falta de articulação do FIES com 
outras políticas públicas é a elevação 
no percentual de desocupação dentre 
os jovens na faixa etária entre 18 e 
24 anos. Conforme a série histórica 
disponibilizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE, esse 
% foi de 14,1% no final de 2012 para 
23,2 no final de 2019, portanto, antes 
de qualquer impacto causado pela 
pandemia de COVID-19 na economia 
brasileira, o que represente elevação de 
64% (IBGE, 2022). 

A democratização do acesso ao 
ensino superior é uma causa legítima e 
que traz maior igualdade de condições 
aos jovens brasileiros no ingresso 
ao mercado de trabalho. Entretanto, 
ao que parece, o FIES foi concebido 
ancorado em valores de maximização 
de resultados, inclusive com resultados 
bastante positivos para as Instituições 
de Ensino Superior - IES participantes, 
análise que deverá ser aprofundada. 

Os resultados parciais 
demonstram que, por um lado, o 
FIES gerou elevação no número de 
matrículas no ensino superior, bem 

como no número de beneficiários do 
FIES, o que melhorou o indicador de 
democratização do acesso ao ensino 
superior; entretanto, por outro lado, há 
percentual elevado de inadimplemento, 
bem como no nível de desocupação 
dentre os jovens, o que demonstra 
que não há correlação positiva entre a 
política pública FIES e esses indicadores. 
Assim, os resultados positivos ficam 
limitados à democratização do acesso 
ao ensino superior, sem que isso gere 
repercussões positivas em indicadores 
de desenvolvimento social.

O FIES, enquanto política 
pública de democratização do acesso ao 
ensino superior, pode ser utilizado como 
exemplo para demais políticas públicas 
no que diz respeito aos valores utilizados 
em sua formulação. 

Isso porque os dados 
secundários indicam uma predominância 
de valores morais em sua formulação, o 
que ainda pode ser reforçado com mais 
dados que serão complementados à 
pesquisa. Diante disso, as repercussões 
em relação ao desenvolvimento social 
se mostram bastante limitados, uma vez 
que não têm impactado positivamente a 
vida de seus beneficiários que, ao que 
tudo indica, não conseguem colocação 
no mercado de trabalho com renda 
suficiente para arcar com as prestações 
advindas do financiamento utilizado para 
cursar o ensino superior. 

Assim, a princípio, a política 
pública FIES pode ser definida como 
moralmente válida, mas antiética na 
medida que o ser humano (estudante) 
não esteve no protagonismo dos efeitos 
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que ela produz. Isso porque os maiores 
resultados são numéricos, seja em 
relação às estatísticas que demonstram 
maior acesso ao nível superior e, 
também, maior democratização, seja 
porque os resultados financeiros 
das IES participantes também foram 
positivamente influenciados.

5. Considerações Parciais

O presente estudo indica, a 
partir da análise do FIES, que a moral e 
a ética geram repercussões no ciclo de 
políticas públicas e, conforme os valores 
predominantes, há uma limitação ou 
potencialização do desenvolvimento 
social gerado através de seus resultados. 

Assim, a política pública 
constituída com foco em maximização 
de resultados, o que é bem representado 
pela democratização do acesso ao 
ensino superior no Brasil, produz um 
dado estatístico positivo e aparentemente 
benéfico para a sociedade e para as 
pessoas e, portanto, trata-se de uma 
política pública moralmente válida. 

Contudo, ao aprofundar a 
análise, é possível verificar que o foco 
central dessa política pública não 
foi, necessariamente, o ser humano, 
mas sim a tentativa de corrigir, 
exclusivamente através do aspecto 
financeiro, a desigualdade no acesso ao 
ensino superior. Ora, o estudante, nesse 
contexto, deixa de ser o elemento central 
da política pública, para se converter 
em um meio de obtenção do resultado 
almejado. Isso está em desacordo com 
a ética kantiana, pois ela prevê que o 

ser humano deve ser entendido sempre 
como um fim em si mesmo, jamais como 
um meio ou instrumento para a obtenção 
de resultados. 

Isso demonstra que a política 
pública que utiliza apenas da validação 
dos valores morais está limitada na 
geração de desenvolvimento social 
sustentável. Por outro lado, se a política 
pública levasse em consideração as 
verdadeiras aspirações e necessidades 
das pessoas e, portanto, se o ser 
humano fosse o elemento central no 
ciclo de políticas públicas (SEN, 2010), 
os valores predominantes seriam éticos 
e o desenvolvimento social ocorreria 
não como estatística, mas como efeito 
realmente positivo na vida das pessoas, 
capaz de gerar desenvolvimento a partir 
do uso da liberdade na manifestação das 
capacidades individuais. 

No caso específico do FIES, 
para que a política pública seja não 
apenas moral, mas também ética, seria 
necessário que o foco não estivesse 
apenas no ingresso ao ensino superior, 
corrigindo parcialmente a desigualdade 
social, mas que houvesse também 
uma articulação com demais políticas 
públicas que aumentassem as chances 
de ingresso no mercado de trabalho, 
conforme as capacidades individuais, 
o que poderia garantir igualdade de 
condições mais plenas.  
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Resumo
Objetiva-se levantar se profissionais de saúde 
da Atenção Básica de Franca, SP, investem em 
capacitação profissional, na capacitação do 
Sistema Unico de Saúde (SUS) e em cursos 
sobre a obesidade infantil. Esta pesquisa 
se torna necessária para a investigação das 
barrei-ras atuais para o controle do peso em 
pacientes de cuidados primários.
Palavras-Chave: Obesidade Infantil, 
Atenção Básica, capacita-ção profissional, 
materialismo dialético, Política de Educação 
Permanente.

para várias doenças, como problemas 
cardiovasculares, hipertensão arterial, 
hiperlipidemia e diabetes mellitus (ALLI 
et. Al, 2007; LINHARES et. al, 2016).

Recentemente, a pandemia de 
Covid-19 levou a população mundial a 
adotar o isolamento social como uma 
medida de segurança para proteção da 
saúde de todos. Estar isolado favoreceu 
o sedentarismo, o aumento da ingestão 
de alimentos,  a ansiedade e o sofrimento 
psicológico, fato que contribui para o 
aumento do sobrepeso e da obesidade, 
inclusive entre crianças, conforme citou 
o Diretor-Geral da OMS no evento 
Obesidade – Definindo a agenda global 
(WHO, 2021). 

Abstract
The objective is to find out whether primary 
care health professionals in Franca, SP, invest 
in professional training, in training the Unified 
Health System (SUS) and in courses on child-
hood obesity. This research becomes necessary 
for the investigation of current barriers to weight 
control in primary care patients.
Keywords: Childhood Obesity, Primary 
Care, training pro-fessional, dialectical 
materialism, Continuing Education Policy.

1. Introdução

O sobrepeso e a obesidade 
vem crescendo significativamente, 
inclusive entre crianças e adolescentes 
(HENRIQUES et. Al, 2018; MENDES, 
BASTOS E MORAES, 2019). O 
surgimento da obesidade na infância 
é alarmante, como apontam De Onis e 
Lobstein (2012, p. 458), pois o acúmulo 
de gordura já na infância favorecerá 
o surgimento de doenças associadas 
a essa condição na vida adulta. Esse 
excesso de peso, estabelecido na 
infância, pode ser um fator determinante 
da prevalência do problema na vida 
adulta, que estabelecerá fatores de riscos 
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No Brasil, os cuidados com a 
saúde pública são um dever do estado. 
O SUS – Sistema Unico de Saúde, tem 
se apoiado em Políticas Públicas de 
Saúde para conduzir a prevenção e a 
asistencia ao tratamento da obesidade 
infantil. Desde a primeira Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN) a obesidade já está em foco 
no Brasil como objeto de intervenção 
governamental (DIAS et. Al, 2017). Uma 
de suas diretrizes é chamada Promoção 
da Alimentação Adequada e Saudável 
(PAAS) e ambas PNAN e PAAS fazem 
parte do eixo estratégico da Política 
Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS).

Em agosto de 2022 o Ministério 
da Saúde publica uma Estratégia 
Nacional de atenção a obesidade infantil 
denominado: PROTEJA – Estratégia 
Nacional para Prevenção e Atenção 
à Obesidade Infantil, instituída pela 
Portaria GM/MS nº 1.862, de 10 de 
agosto de 2021 (BRASIL, 2022a). Cada 
letra da palavra PROTEJA refere-se a 
uma conduta a ser adota dentro dessa 
estratégia. A letra E refere-se a educação 
dos profissionais de saúde que visa: 

…organizar processos de 
educação permanente para 
qualificação de profissionais 
do SUS, da educação e da 
assistência social e gestores na 
prevenção da obesidade infantil 
(BRASIL, 2022, p.18).

Oferecer cursos aos profissionais 
de saúde que atuam  no SUS, na Atenção 
Básica é uma forma eficiente de capacitar 
tais profissionais para a atuação, afinal 

tais cursos,  segundo o Ministério da 
saúde, atendem as necessidades da 
população, buscando soluções para 
questões de saúde pública (BRASIL, 
2022b).

Atualmente os cursos de 
capacitação do SUS tem sido oferecidos 
de forma gratuita nas plataformas 
AVASUS, UNA-SUS e UniverSUS Brasil, 
contando com 587 ofertas educacionais 
disponíveis (BRASIL, 2022b).

Quando se volta a atenção para 
a esfera municipal, torna-se importante 
conhecer a forma que tem sido efetuada 
a capacitação dos profissionais de 
saúde da Atenção Básica, como eles 
optam pela escolha dos cursos e com 
que frequencia se dedicam a eles.

Desta forma, dentre os 
profissionais de saúde foram 
selecionados para essa pesquisa 
três categorías a serem investigadas. 
Assim, levanta-se a seguinte hipótese 
de pesquisa: Psicólogos, enfermeiros 
e Nutricionistas contratados para atuar 
na Atenção Básica da cidade de Franca 
têm investido de quais formas em sua 
capacitação profissional? 

O objetivo geral dessa pesquisa 
será levantar dados que indiquem 
se psicólogos, enfermeiros, médicos 
pediatras e nutricionistas da atenção 
básica de saúde da cidade de Franca 
estão investindo em seus processos de 
aprimoramento profissional, dentre eles, 
o de capacitação profissional oferecida 
pelo SUS, principalmente, relacionado 
ao manejo da obesidade infantil.

Dentre os objetivos específicos, 
busca-se apontar os tipos de capacitação 
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que esses profissionais tem efetuado, 
se esses conhecimentos estão sendo 
adquiridos de forma governamental e/
ou privada, se o tempo de formado 
está associado a quantidade de 
cursos efetuados, se os processos de 
capacitação melhoraram o engajamento 
profissional aos protocolos de tratamento 
do SUS propostos a obesidade 
infantil, levantar qual a frequencia de 
participação dos profissionais nos 
cursos e treinamentos de fornecidos 
pelo SUS e quantos estão relacionados 
a obesidade, investigar se existe relação 
entre capacitação e atuação profissional 
no âmbito individual, grupal e comunitário 
e ouvir as considerações e sugestões 
desses profissionais sobre a capacitação 
para o manejo da obesidade infantil.

2. Referencial Teórico

Como embasamento teórico 
essa pesquisa utilizará de referenciais da 
literatura especializada sobre obesidade 
infantil e políticas públicas direcionadas 
a obesidade, também sobre capacitação 
profissional na Atenção Básica e sobre 
os Objetivos do desenvolvimento 
sustentável (ODS), metas para o ano de 
2030, com maior foco na ODS 2 – Fome 
zero e agricultura sustentável e ODS 3 
– saúde e bem-estar. Buscar-se-á uma 
compreensão da obesidade, assim como 
dos resultados dentro de uma visão 
materialista dialética.

A presente pesquisa encadeará 
desenvolvimento social às políticas 
públicas direcionadas a obesidade 
infantil e às formas de tratamento 

propostas pelo Governo Federal. 
Para tanto, considera-se que 

as políticas públicas garantiram para 
a população brasileira maior acesso 
à alimentação nos últimos anos. No 
entanto, ainda é insuficiente o consumo de 
frutas e verduras para uma grande parte 
da população carente e o aumento do 
consumo de alimentos ultraprocessados 
somados ao sedentarismo, favorecem o 
crescimento na prevalência de excesso 
de peso e obesidade, assim como, o 
crescimentos de suas conseqüências 
para a saúde, aumentando a incidência 
de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) (HENRIQUES et. al., 2020)

Para De Onis e Lobstein 
(2010, p.458), monitorar a obesidade 
com o intuito de planejar estratégias 
de enfrentamento e de cuidados com a 
saúde, assim como, avaliar o impacto 
das políticas públicas aplicadas a essa 
condição, é fundamental para nos 
guiarmos em caminhos mais efetivos de 
tratamento.

O papel do psicólogo na equipe 
de saúde para o tratamento da obesidade 
se justifica pela relação que a obesidade 
infantil apresenta com alguns aspectos 
psicológicos, tais como depressão, 
ansiedade e déficits de competência 
social. Luiz e colaboradores (2005).

No entendimento das causas 
da obesidade, ainda é fundamental 
pensar-se sobre como muitos projetos 
e leis foram aprovados e respaldam 
os possíveis tratamentos dados a 
obesidade no Brasil. No entanto,  é 
imprescindível falar sobre os conflitos de 
interesses divergentes entre a sociedade 
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e a indústria alimentícia e sobre como 
o governo se posiciona atendendo 
aos interesses ora da indústria, ora da 
população, mas sem tomar uma atitude 
em favor da proteção total à saúde. O 
protecionismo à industria alimentícia 
também se torna causa da obesidade 
(HENRIQUES et. al. 2020).

Ao perceber-se que a 
mobilização do Governo, em favor de 
uma alimentação saudável, encontra-se 
engessada, levanta-se a possibilidade 
de uma compreensão da obesidade 
diante de um referencial teórico que 
inclua essa condição de saúde como 
uma conseqüência das escolhas de uma 
sociedade. 

Olhando-se atentamente para 
tais escolhas vê-se evidenciado o 
incentivo ao consumo. A comida, antes 
fonte de alimento, recebe um caráter 
de produto de consumo e de desejo, 
com publicidades apelativas, na maioria 
das vezes com qualidade nutricional 
desfavorável a saúde. A comida deixa de 
ser só alimento e passa a ser vista como 
posse, aquilo que todos querem ter. Um 
alimento prático, rápido e desejado. 
Santos e Rabinovich (2011, p.513), citam 
essa pratica como: “cultura do consumo”. 

Quando se aborda o tema de 
cultura de consumo torna-se interessante 
o ponto de vista do materialismo histórico 
para se repensar a obesidade como uma 
conseqüência dos padrões de consumo 
capitalista da sociedade. A obesidade, 
dessa forma, poderia ser compreendida 
como uma consequência da valorização 
do consumo, formada ao longo de 
muitos anos de incentivo às compras de 

alimentos processados. Também a forma 
de vida das pessoas foi afetada com os 
processos da industrialização. Produtos 
eletrônicos, entre eles a televisão, 
favoreceram atividades sedentárias 
de lazer (GUEDES, 2015); produtos 
alimentícios processados ofereceram 
rapidez à preparação das refeições 
e forneceram tempo àqueles que 
necessitavam dedicar-se ao trabalho. 

Conceitualizando essa 
pesquisa, utilizamos das explicações de 
Barbieiri e Melo (2012) sobre a formação 
das desigualdades sociais alimentares. 
Para o autor:

Com o estabelecimento da 
propriedade privada, temos a 
divisão social do trabalho e, como 
consequência, o surgimento da 
sociedade de classes, do Estado, 
da alienação da atividade social e, 
ainda, a repartição desigual, tanto 
quantitativa quanto qualitativa, 
do trabalho e dos seus productos 
(2012, p.124).

Dessa forma, essa repartição 
desigual gera uma classe que poderá 
se alimentar adequadamente, de forma 
equilibrada e com alimentos ricos 
nutricionalmente, enquanto que a outra 
classe se manterá com os alimentos que 
puder comprar, muitas vezes pobres em 
nutrientes (BARBIERI, 2012). 

Mas, as escolhas que fazemos 
na atualidade geram conseqüências 
futuras, danos não somente a nós 
mesmos ou a nossa saúde, mas, às 
futuras gerações. A cultura do consumo, 
a valorização do muito ter, muito adquirir, 
gerou níveis de produção, em todas as 
áreas, que atualmente são considerados 
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insustentáveis para o nosso planeta, 
gerando danos a saúde de todos. 
(FREITAS, NÉLSIS & NUNES, 2012) 

É justo, sob esse ponto de vista 
que se observe o alimento também como 
um produto de consumo, aquele que além 
de ser uma mercadoria de necessidade 
básica, tornou-se um produto do desejo 
humano. Conforme a visão Marxista o 
alimento pode ser definido como uma 
mercadoria:

A mercadoria é, antes de tudo, um 
objeto externo, uma coisa que, 
por meio de suas propriedades, 
satisfaz necessidades humanas 
de um tipo qualquer. A natureza 
dessas necessidades – se, 
por exemplo, elas provêm do 
estômago ou da imaginação – 
não altera em nada a questão 
(Marx, 2013, p.97).

Diante do entendimento de 
que o consumo do alimento passa 
pelas necessidades básicas e pelas 
necessidades imaginadas do ser 
humano, percebe-se como a dimensão 
do desejo pode ser explorado pelas 
grandes indústrias alimentícias.

Não obstante, fatores 
causadores de obesidade também 
serão interpretados segundo uma visão 
marxista. Dentre eles: sedentarismo, 
alimentação inadequada, fatores 
genéticos, fisiológicos e hereditários, 
fatores socioeconômicos e demográficos, 
fatores psicológicos, estresse, fumo e 
álcool, desmame precoce.

Assim, repensar a obesidade 
implica a ampliação da visão histórico-
cultural-econômico-social por sobre 
o tema. Direcionar a visão para essa 

questão de saúde pública é também 
rever as formas de intervenções e 
tratamentos praticadas nos dias atuais, 
de forma individual ou coletiva, para o 
tratamento do obeso.

3. Procedimentos Metodológicos
3.1. Aspectos éticos

Para o cumprimento dos 
preceitos éticos mencionados na 
Resolução n. 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde essa pesquisa foi 
enviada ao do Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos para 
aprovação da mesma.

3.2. Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo 
qualitativo e quantitativo, aplicado, 
descritivo, transversal, com coleta de 
dados primários através de entrevista 
semi-estruturada. 

Ao descrever-se a pesquisa 
quali-quantitativa, Knechtel aponta que 
ela ao mesmo tempo 

...interpreta as informações 
quantitativas por meio de símbolos 
numéricos e os dados qualitativos 
mediante a observação, a 
interação participativa e a 
interpretação do discurso dos 
sujeitos (semântica) (2014, p. 
106).

Na observação de Knechtel 
(2014), tanto a pesquisa qualitativa 
quanto a quantitativa têm como foco 
o ponto de vista do indivíduo. Sendo 
que, a pesquisa qualitativa o foco é na 
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proximidade com o sujeito e na pesquisa 
quantitativa busca-se precisão através 
do uso de materiais e métodos. 

Com uma visão de 
complementariedade entre os dois 
modelos de pesquisa, Minayo (2009), 
ao tratar das abordagens qualitativas e 
quantitativas de pesquisas científicas, 
esclarece que, enquanto, nas pesquisas 
quantitativas os cientistas sociais 
buscam a criação de modelos, descrever 
e explicar fenômenos regulares, a 
abordagem qualitativa se aprofunda no 
mundo dos significados. Seus pontos 
de vista parecem opostos, mas, são 
complementares podendo, produzir 
riqueza de informações (MINAYO, 2009, 
p. 22).

No estudo transversal, 
quantitativo o pesquisador observa, 
avalia e descreve os fatos de um único 
momento, mensurando a prevalência 
e analisando as interferências 
simultaneamente. (MINAYO, 2009).

Os resultados quantitativos 
serão transformados em porcentagens e 
analisados com testes não paramétricos, 
incluindo os testes de Mann Whitney, e os 
testes de correlação linear de Spearman 
e Kendall-Tau, sendo apresentados na 
forma de estatística descritiva de medidas 
de tendência central, com intervalo de 
confiança de 95%, e probabilidade de 
descarte da hipótese nula estabelecida 
em 5%.

Os dados qualitativos serão 
analisados a partir da Análise de 
Conteúdo Clássica, tipo frequencial, 
na qual as unidades de análise foram 
as proposições (frases, orações). Este 

tipo de análise apresenta-se como a 
mais apropriada para uma primeira 
aproximação com o conteúdo, visando a 
interpretação textual inicial (Oliveira, et. 
al. 2003).

3.3. Cenário de Estudo

A pesquisa será realizada em 
Unidades Básicas de Saúde do município 
de Franca, SP. Este município conta 
com 14 Unidades Básicas de Saúde, 
incluindo 5 unidades do Núcleo de Saúde 
da Família e o Centro de Saúde. 

3.4. Fonte de Dados

Participaram do estudo 60 
profissionais de saúde que sejam 
contratados do serviço público há pelo 
menos 2 anos e que atuem nas UBSs. 
Serão excluídos os profissionais com 
contrato de trabalho temporário, os 
que ocuparem cargos de gestão e/
ou os que estão afastados do serviço 
para tratamento de saúde ou licença-
maternidade. Também participará da 
pesquisa 1 funcionário responsável 
pelo Núcleo de Educação Permanente 
e Humanização da cidade de Franca, 
através de entrevista semi-estruturada.

3.5. Coleta de Dados

O acesso aos participantes será 
efetuado através da Secretária de Saúde 
do município de Franca. O departamento 
deverá fornecer a listagem de telefones 
das UBSs que poderão ser incluídas no 
estudo. Os profissionais de saúde serão 
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contatados e aqueles que atenderem 
aos critérios de inclusão da pesquisa 
serão convidados a participar, sendo 
agendados data, horário e local de 
realização da entrevista, a ser executada 
dentro das UBSs. 

A coleta de depoimentos dos 
profissionais de saúde deverá ser 
realizada entre os meses de janeiro de 
2023 e fevereiro de 2023, utilizando-se 
como instrumento a entrevista semi-
estruturada com questões de múltiplas 
escolhas e com questões abertas, 
disponibilizadas em formulário Google 
Forms. A entrevista com responsável 
pelo Núcleo de Educação Permanente 
ocorrerá no mesmo período e será 
agenda previamente.

Antes de iniciar a entrevista, a 
pesquisadora principal deverá esclarecer 
para os profissionais de saúde os 
objetivos da pesquisa, aspectos éticos 
envolvidos e necessidade de assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Será solicitada a permissão 
dos participantes para o uso do gravador 
de áudio, a fim de possibilitar o registro, 
na íntegra, de seus depoimentos e sua 
posterior análise. O tempo de entrevista 
será de aproximadamente 20 minutos.

A primeira parte da pesquisa 
contará com perguntas que visam 
identificar a amostra quanto a idade e 
sexo, formação e tempo de formação, 
tempo de contratação, cursos 
efetuados após a formação, cursos e 
conhecimentos sobre o sistema SUS de 
ensino. A segunda parte da entrevista 
visa levantar informações sobre o 
manejo da obesidade infantil e a opinião 

do entrevistado quanto as possibilidades 
futuras de capacitação frente a obesidade 
infantil. 

A entrevista individual com o 
responsável pelo Núcleo de Educação 
Permanente será gravada e seguirá um 
roteiro prévio. 

4. Resultados Parcial/Final

O fato da obesidade ter se 
tornado objeto de políticas públicas no 
Brasil há mais de 15 anos (DIAS et al ., 
2017) não aponta necessariamente para 
o desenvolvimento de políticas públicas 
direcionadas especificamente para o 
enfrentamento da obesidade, conforme 
levantamento feito por De Almeida 
(2021) em sua dissertação.

Muitos são os cursos de 
capacitação do SUS em diversas áreas 
da saúde. Assim, espera-se que os 
resultados demonstrem se há relação com 
a falta de foco do governo na obesidade 
infantil e os cursos de capacitação 
escolhidos pelos profissionais de saúde.

Os dados deverão fornecer 
informações sobre a forma que esses 
profissionais de saúde tem adquirido 
conhecimentos, se apenas de forma 
governamental, ou também de forma 
privada. 

Em relação ao tempo de 
formado, é de se esperar que o mesmo 
esteja associado a quantidade de cursos 
efetuados. 

Espera-se que os processos 
de capacita-ção tenham fortalecido o 
engajamento profissional aos protocolos 
de tratamento do SUS propostos a 
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obesidade infantil. 
Esses dados apresentarão 

qual a frequencia de participação dos 
profissionais nos cursos e treinamentos 
do SUS e quantos desses cursos estão 
relacionados a obesidade. 

É de se esperar que a 
quantidade de cursos de capacitação 
profissional produza efeito na atuação 
profissional, produzindo intervenção no 
âmbito individual, grupal e comunitário.

Por último, as considerações e 
sugestões desses profissionais sobre a 
capacitação para o manejo da obesidade 
infantil, deverá produzir conteudo para o 
desenvolvimento de políticas públicas na 
atuação dessa condição de saúde.

5. Considerações Parcial/Final

O principal foco da pesquisa é 
avaliar e compreender o engajamento das 
equipes de saúde das Unidades Básicas 
em seus processos de capacitação 
profissional e verificar se dentro desse 
processo a obesidade infantil seria um 
foco de estudo e atuação. 

 As políticas públicas tem se 
adequado as exigências mundiais. Como 
o novo projeto do Governo Federal para 
o enfrentamento a obesidade infantil, 
Proteja, que foi lançado em 10 de agosto 
de 2021. Com ele, espera-se que o 
município de Franca esteja em fase de 
adequação ao projeto.

Quando se trata dos problemas 
de obesidade infantil, o diagnóstico 
precoce e a intervenção de profissionais 
de saúde especializados, psicólogos, 
nutricionistas, médicos e enfermeiros, 

pode gerar resultados mais eficazes.
Tratar a obesidade na fase 

da infancia e da adolescencia é dar 
melhores condições de saúde a essa 
população tanto nos días atuais, como 
na sua vida adulta.

O tratamento da obesidade 
é mais eficiente quando a atuação 
da equipe profissional é feita não só 
individualmente, mas com grupos 
e com a comunidade, promovendo 
uma mudança nas concepções de 
alimentação saúdavel, de práticas de 
atividade física e fornecendo técnicas de 
enfrentamento para essa condição de 
saúde.

Assim, a capacitação desses 
profissionais torna-se de ampla 
importancia, para que os mesmos 
possam atuar tanto em nível individual, 
como em grupos e em comunidade.

Consideramos ainda a 
forma como nossa sociedade vem 
compreendendo a obesidade de uma 
forma superficial. Para Barbieri e Melo 
(2012) a obesidade vem sendo tratada 
de forma superficial na literatura, 

...como se seu desenvolvimento 
fosse algo natural na sociedade 
e dependesse, principalmente, 
da vontade e comportamento 
do sujeito em relação à dieta e 
prática de atividade física. Com 
a apresentação de alguns dados, 
buscamos neste trabalho, indicar 
que os fatores causadores de 
obesidade estão enraizados na 
estrutura e funcionamento da 
sociedade capitalista, sistema de 
organização social onde o lucro é o 
objetivo final do trabalho humano. 
Nesse sentido, é evidente que 
enquanto estivermos vivendo 
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nesse modo de organização 
social, não nos desenvolveremos 
plenamente e os problemas 
sociais como a obesidade não 
será sanada(sic). (2012, p.134-
35)

Pensar em políticas públicas 
que tenham como foco o individuo e a 
sociedade e não as organizações torna-
se urgente, afim de se construir um 
mundo mais justo.
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Resumo
A disponibilidade de ferramentas para auxiliar 
educadores e alunos se tornou parte da rotina 
de todos, e investigações em torno tema são 
importantes para compreensão de como estas 
ferramentas podem ser usadas no ensino supe-
rior. A presente pesquisa tem como objetivo 
analisar os impactos causados pela pandemia 
no ensino superior nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) de Franca-SP.
Palavras-Chave: Aprendizagem, 
Tecnologia, Remoto.

de ensino-aprendizagem não saísse 
prejudicado devido ao isolamento e 
fechamento das escolas e universidades. 
Ele permitiu o acesso à educação e 
informação através de dispositivos 
móveis como por exemplo: smartphones 
e tablets. 

Pode-se dizer que escola, 
durante o período de fechamento, passou 
a ser um espaço virtual, permitindo que 
os docentes e discentes pudessem a ter 
acesso as aulas, aos conteúdos e ao 
calendário escolar. Apesar do ensino-
remoto oferecer mais mobilidade, fica 
a pergunta se todos conseguem ter 
acesso a todo esse conteúdo, devido ao 
processo de ensino remoto exigir o uso 

Abstract
The availability of tools to help educators 
and students has become part of everyone's 
routine. This research aims to analyze the 
impacts caused by the pandemic on higher 
education in Higher Education Institutions 
(HEI) in Franca-SP.
Keywords: Learning; Technology; Remote.

1. Introdução

Diante da crise causada pela 
pandemia devido ao coronavírus (Sars-
Cov-2) que mudou a rotina de milhares 
de pessoas ao redor do mundo, foi 
necessária a adoção de novas estratégias 
emergências, dentre elas pode-se citar 
como exemplo: o distanciamento físico, 
o uso de máscaras e de álcool em gel, 
o emprego de novas tecnologias na 
educação, dentre outras. 

Uma das novas mudanças 
causadas pela pademia foi a modalidade 
do ensino-remoto nas escolas e 
universidades. O objetivo do ensino-
remoto foi de assegurar que o processo 
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de hardware (dispositivo: smartphone), 
software (aplicativo: Zoom) e uma boa 
conexão com a internet de modo que 
alunos possam ter acesso sem delays e 
travamentos. 

Um dos pontos também que 
serão levantados no trabalho é sobre 
a modalidade do ensino-híbrido na 
educação, tendo enfoque nas IES 
(Instituições de Ensino Superior). O 
ensino-híbrido vem a complementar 
junto com ensino presencial, permitindo 
o acesso entre o espaço virtual com o 
físico, mas para isso será realizado 
uma revisão do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) acerca sobre está 
modalidade na educação. 

Essa pesquisa tem como 
objetivo analisar os impactos causados 
pela pandemia e das novas modalidades 
de ensino nas IES (Instituições de Ensino 
Superior) no município de Franca-SP. 
Para atingir esse objetivo, será realizada 
uma revisão bibliográfica de revistas e 
artigos científicos e posteriormente uma 
pesquisa de campo, análise dos dados, 
discussão dos resultados.

2. Referencial Teórico

De acordo com Porsse et al 
(2020, p. 4) “o primeiro caso de Covid-19 
foi registrado na China em dezembro 
de 2019” e em 11 de Março de 2020 a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
elevou o estado de contaminação à 
pandemia. A pandemia ocorre quando 
uma doença infecciosa atinge várias 
regiões/países em grande região 
demográfica. 

De acordo com Porsse et al 
(2020, p.4-5) “a doença apresenta 
vigorosa dinâmica de crescimento 
território nacional, registrando-se 11,13 
mil casos confirmados e 486 mortes”. O 
avanço do vírus gerou grande mudanças 
e consequências no sistema econômico, 
na saúde e educação.

A publicação científica tem 
relação ao Desenvolvimento Regional 
e Territorial, conforme Brandt et al 
(2020), pois envolve uma ação coletiva e 
coordenada, a fim de combater o avanço 
da pandemia. Com o avanço da pandemia 
e de como ela está impactando o mundo, 
seja na economia, educação, na política, 
foi necessário uma mobilização em torno 
das Políticas Públicas para resolver os 
problemas gerados pela pandemia na 
população. 

Costa et.al (2021) discorrem 
sobre como a pandemia afetou a 
educação e todos os seus envolvidos 
professores, alunos, coordenadores, 
profissionais da educação, em que foi 
preciso uma reorganização sobre o 
calendário escolar para o modelo de 
ensino virtual. Com a mudança para 
o virtual Costa et.al (2021) salientam 
sobre a dificuldade de adaptação 
para o domínio na usabilidade das 
tecnologias digitais, pois não todos 
que possuem uma capacitação para 
administração desses recursos. Para 
que os objetivos do modelo de ensino 
virtual sejam atingidos, o autor enfatiza 
a importância do letramento digital por 
parte de professores, para construção 
“mais significativo do conhecimento nos 
ambientes virtuais” (COSTA, et.al, 2021, 
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p.12).
Segundo Costa et.al (2021) 

em decorrência da pandemia as escola 
passaram a ser um espaço virtual, devido 
ao risco de contaminação/transmissão 
da Covid-19. Então verifica-se que a 
escola teve que se adaptar com os 
recursos tecnológicos, sendo necessária 
uma readequação do calendário 
escolar. Os autores também pontuam 
que “coube as instituições de ensino 
básico adaptar seus metodológicos 
presenciais” (COSTA, et.al, 2021, p. 11), 
o que significa que a escola teve que 
plataformizar o ensino, pode-se citar 
como exemplo o próprio AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem) para a se dar 
continuidade ao ensino.

Dias e Ramalho (2021, p. 68) 
apontam a diferença entre o ensino 
remoto da Educação a Distância:

“Compreende-se que a 
Educação a Distância tem 
uma regulamentação própria 
e características particulares 
quanto aos processos de gestão. 
De fato, Educação a Distância é 
uma modalidade da Educação 
brasileira e Ensino Remoto um 
arranjo para reduzir os prejuízos 
gerados pela pandemia. Contudo, 
a proposta do Ensino Remoto 
aborda a utilização de recursos 
tecnológicos digitais para a 
implementação de atividades 
de ensino e aprendizagem 
e mesmo que saibamos que 
Ensino Remoto não é Educação 
a Distância, sem sombras de 
dúvidas, as aprendizagens 
docentes oriundas da EaD podem 
ser úteis aos momentos de 
ensino e aprendizagens durante a 
pandemia”.

Aqui verifica-se pela fala dos 
autores que a Educação a Distância 
tem uma regulamentação própria, 
sendo uma modalidade já existente na 
educação brasileira, no entanto o ensino-
remoto foi medida emergencial adotada 
para reduzir os prejuízos gerados pela 
pandemia na educação. 

De com a Portaria No 343, de 17 
de Março de 2020 (BRASIL, 2020) que 
dispõe “sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais 
enquanto durar a situação de pandemia 
do Novo Coronavírus - COVID-19”, 
segundo seu Artigo primeiro, determina 
que:  

“Autorizar, em caráter excepcional, 
a substituição das disciplinas 
presenciais, em andamento, 
por aulas que utilizem meios 
e tecnologias de informação 
e comunicação, nos limites 
estabelecidos pela legislação em 
vigor, por instituição de educação 
superior integrante do sistema 
federal de ensino, de que trata o 
art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 
de dezembro de 2017” (BRASIL, 
2020).
“§ 2o Será de responsabilidade 
das instituições a definição das 
disciplinas que poderão ser 
substituídas, a disponibilização 
de ferramentas aos alunos que 
permitam o acompanhamento dos 
conteúdos ofertados bem como a 
realização de avaliações durante 
o período da autorização de que 
trata o caput” (BRASIL, 2020).

Aqui verifica-se que as escolas 
e universidade tiveram que substituir as 
suas disciplinas presenciais, por aulas 
que faziam usam das TIC’s (Tecnologias 
de informação e comunicação) 
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oferecendo o acesso e disponibilização 
de ferramentas, de modo que os alunos 
possam ter acesso ao conteúdo, assim 
como também avaliação. 

O Ministério da Educação e o 
Conselho Nacional de Educação (CNE) 
apresentaram o relatório acerca das 
“Diretrizes Gerais Sobre Aprendizagem 
Híbrida”, apresentando o papel do ensino 
híbrido no Brasil e a sua importância na 
educação. 

Segundo a CNE (BRASIL, 2021, 
p. 8):

“(...) a proposta deste processo 
pedagógico de Aprendizagem 
Híbrida, objetiva superar 
esse estágio de emergência, 
utilizado com muito esforço e 
até mesmo sacrifício por parte 
de professores e estudantes, 
pelo qual os educadores 
brasileiros minimizaram ao 
máximo as possíveis perdas 
escolares, objetivando enfrentar 
as dificuldades impostas pelo 
estado de pandemia, apenas para 
assegurar o máximo possível 
de aprendizagem em situações 
absurdamente adversas, frente 
ao imponderável”.

O CNE (BRASIL, 2021, p. 1) 
aponta que diante a esse cenário de 
urgência, foi necessário tomar medidas, 
sendo uma delas as metodologias de 
aprendizagem híbrida.  A aprendizagem 
híbrida surge como uma forma de ensino 
flexível, em que se pode alternar os 
tempos e espaços presenciais e não 
presenciais. Para que isso aconteça 
é necessário realizar uma revisão 
das práticas do processo de ensino e 
aprendizagem, tendo como objetivo a 

criação de “estratégias de saída da crise 
gerada pelo fechamento das escolas 
para aulas presenciais” (BRASIL, 2021, 
p. 2)

Para o CNE (BRASIL, 2021, p. 
2) “a visão híbrida e flexível de educação 
foi ressignificada pela crescente 
conectividade”, significa a adoção 
de vários dispositivos tecnológicos, 
permitindo maior mobilidade e 
conectividade das relações e mediações 
entre docentes e discentes. 

De acordo CNE (BRASIL, 2021, 
p. 3) “o conceito básico desse hibridismo 
o propõe como real enriquecimento do 
ensino presencial”, se refere ao ensino 
híbrido como uma modalidade que vem 
a somar com o ensino presencial, ou 
seja, através da tecnologia pode ajudar 
o aluno a ter papel ativo no processo de 
ensino-aprendizagem.  Com a adoção 
de novas tecnologias no ensino, surgem 
novas maneiras de ensinar e assim 
como também novos ambientes de 
aprendizagem (físico e o virtual).

O CNE (BRASIL, 2021, 
p.1) discorre sobre os desafios da 
aprendizagem híbrida, quando se refere 
a reorganização das dinâmicas de ensino 
e aprendizagem na educação brasileira, 
onde aponta o papel do conselho nesse 
processo, de modo integrar os processos 
acadêmicos diferenciados. 

O CNE traz uma questão 
interessante a ser analisada que é 
quando se refere que “a tecnologia 
potencializa a agilidade (...) cada vez mais 
conectado, ampliando”, com a tecnologia 
cada vez mais presente nas escolas e 
universidades é importante através da 
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conectividade, da interação, ampliar 
o processo de ensino-aprendizagem, 
de modo que o conhecimento seja 
transmitido, compartilhado e ampliado 
(BRASIL, 2021, p. 3)

O CNE discorre ainda sobre 
a importância do mediador para a 
construção do conhecimento e também 
do desenvolvendo competências dos 
seus alunos. Segundo o CNE (BRASIL, 
2021, p.3) o professor é aquele que 
“atua como orientador e mentor desse 
processo produtivo, assumindo a 
parceria na construção coletiva e da 
ação autoral”.

Em relação a comunidade 
escolar o CNE (BRASIL, 2021, p. 4) 
discute sobre o “desafio educacional 
ampliado”, se refere as novas perspectivas 
metodológicas, práticas pedagógicas e 
modalidades que permitem o emprego 
de novas tecnologias no processo de 
ensino-aprendizagem. Verifica-se pelo 
o presente relatório do CNE que o uso 
de novas tecnologias pode beneficiar 
a educação, seja na construção de 
novas estratégias de ensino, tendo 
como objetivo o desenvolvimento de 
competências e engajamento dos alunos 
diante o conteúdo. O CNE (BRASIL, 
2021, p. 6) reforça que os “educadores 
brasileiros têm procurado estimular o 
protagonismo e a participação efetiva 
dos estudantes no resultados de sua 
aprendizagem”, significa que os docentes 
devem engajar os seus alunos, de modo 
que os mesmos possam ter autonomia, 
autoria, papel ativo no processo de 
ensino-aprendizagem.

Em relação a Instituição 

de Educação Superior (IES) o CNE 
aponta a importância na implantação 
de “atividades mediadas remotamente 
para seus estudantes, matriculados em 
cursos presenciais”, como uma forma 
que venha a somar o ensino, permitindo 
a mobilidade e o acesso facilitado ao 
ensino. (BRASIL, 2021, p.11)

Com o ensino híbrido pode-
se imaginar a educação com mais 
mobilidade, permitindo estar presente, 
mesmo que virtualmente na sala de aula. 
Para isso é necessária a capacitação 
dos docentes, de modo que os mesmos 
possam mediar o uso desses novos 
instrumentos tecnológicos para o 
processo de ensino-aprendizagem dos 
discentes. O desafio para implantação do 
ensino híbrido seja na educação e na IES 
é relação ao “atual processo avaliativo 
regulatório”, conforme apontado pelo 
relatório da CNE. (BRASIL, 2021, p. 11)

Diante das informações 
apresentadas pelo o relatório do CNE 
o ensino híbrido pode oferecer uma 
gama de possibilidades para o ensino e 
também novas formas de ensinar. Com 
isso vale destacar o “blended learning 
“e “flipped classroom” de acordo com 
Valente (2014, p. 82) são modalidades 
vem sendo implantadas desde o Ensino 
Básico e ao Ensino Superior. 

Para Valente (2014), “blended 
learning” é o ensino híbrido, sendo 
um programa de educação o qual 
permite o uso de tecnologia, desde 
também recursos online, de modo que o 
discente possa ter acesso ao conteúdo 
e instruções, podendo interagir com os 
seus colegas, assim como também os 
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docentes. Existe também o “blended 
misturado”, nesse modelo consiste que o 
aluno pode realizar algumas disciplinas 
totalmente on-line para complementar 
as disciplinas presenciais.  Valente 
(2014) aponta sobre o “modelo virtual 
enriquecido” que está voltado às 
disciplinas online, mas que também 
pode  realizar algumas atividades 
presencialmente como por exemplo: 
laboratórios, atividades/experiências 
práticas ou disciplina presencial o que 
difere do modelo “blended misturado” por 
ser online e com atividades que podem 
acontecer de formas presenciais. 

Com isso pode-se refletir no 
momento atual, diante ao ensino remoto 
que foi adotado durante a pandemia, de 
modo que permite ao docente e discente 
terem acesso ao conteúdo ao material 
das disciplinas, através de aplicativos 
e plataformas digitais. Valente (2014)  
discorre sobre o que seria a “flipped 
classroom”, seria a sala invertida a qual 
fazer parte da modalidade “e-learning” 
na qual os conteúdos e as instruções são 
fornecidas online para o discente, antes 
do início das aulas. Apesar do trabalho 
do autor ser do ano de 2014, nota-se que 
diante a pandemia o tanto que o ensino 
avançou nesse quesito de educação 
online, ampliando o uso da tecnologia da 
educação. 

O ensino-híbrido traz uma 
perspectiva nova para a educação, 
ampliando os espaços e gerando 
várias possibilidades de ensino. Pode-
se dizer que o ensino híbrido, pode ser 
considerada uma modalidade mista, pois 
nele unirá as modalidades presenciais 

juntamente com as virtuais, sendo 
o futuro da educação. A tecnologia 
nada mais é que uma ferramenta que 
pode ser utilizada para construção de 
conhecimento e projetos que visam 
facilitar o acesso à educação.

 
3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa ainda se encontra 
em estágio de definição de escopo, no 
entanto, a proposta inicial é que seja 
realizado um levantamento bibliográfico 
de artigos, revistas e livros científicos 
de modo que se contemple a análise de 
dados, para posteriormente ser realizada 
uma pesquisa de campo nas Instituições 
de Ensino Superior de Franca–SP 
com docentes, após consentimento 
das instituições e dos participantes. 
Para isso será elaborado o termo de 
consentimento livre e esclarecido que 
será submetido para apreciação ética 
e assim que aprovarem, será iniciado a 
pesquisa de campo. 

Concomitantemente, serão 
feitas pesquisas documentais nas 
legislações específicas da área da 
educação.

A proposta de análise seria 
a partir do procedimento de estudo 
de caso, com a análise qualitativa e 
quantitativa do desenvolvimento dos 
docentes diante as novas modalidades 
de ensino que surgiram com a pandemia 
e de como adesão de novos recursos 
impactariam, ou não, no desenvolvimento 
da instituição, munícipio ou região. 



149

PAULA, R. A.; CARVALHO NETO, S. Os impactos da pandemia no ensino superior: Um estudo 
regional acerca das novas modalidades de ensino nas instituições de ensino superior de 
Franca-SP. In: Pires, D. F. (Org.). 14º. Seminário de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2022. 143-152p.; 
158p.

4. Resultados Parciais

Para ilustrar os impactos da 
Covid-19 é importante ressaltar os dados 
da UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura) em relação ao fechamento das 
escolas devido à Covid-19 no Brasil. A 
representação da UNESCO no Brasil é 
localizada em Brasília, tendo início ao 
seu trabalho no país em 19 de Junho 
de 1964, e tem como objetivo de auxiliar 
a formalização e operacionalização 
de políticas públicas, portanto, teve 
um papel fundamental durante a crise 
sanitária, causada pela Covid-19 como o 
monitoramento da educação, durante a 
pandemia. 

De acordo com a Unesco (s/d):

“Um ano após o início da pandemia 
COVID-19, quase metade dos 
estudantes do mundo ainda 
são afetados pelo fechamento 
parcial ou total das escolas, e 
mais de 100 milhões de crianças 
adicionais cairão abaixo do nível 
mínimo de proficiência em leitura 
como resultado dessa crise de 
saúde. Priorizar a recuperação 
da educação é essencial para 
evitar uma catástrofe geracional, 
conforme destacado na reunião 
ministerial de alto nível, realizada 
em março de 2021”.

Com isso, a UNESCO evidencia 
o impacto causado pela Covid-19 
na educação, quando se refere ao 
isolamento e fechamento das escolas. 
Para que a educação não saísse 
prejudicada, tiveram que adotar medidas 
emergenciais, dentre elas o ensino-
remoto. Através do site da Unesco é 

possível ter acesso ao monitoramento 
mundial de fechamento das escolas 
devido Covid-19 ao redor do mundo 
(Figura 1). Verifica-se que no Brasil em 
20/04/2020 as escolas tiveram que fechar, 
devido a Covid-19, sendo 43,156,329 
dos estudantes afetados. Já em dados 
mais recentes da Unesco, verifica-
se que até 28 de fevereiro de 2022 as 
escolas do Brasil ficaram parcialmente 
abertas devido a Covid-19, sendo 43, 
156, 329 estudantes afetados em todo 
país. Com isso verifica-se que a escola 
teve que se adaptar diante o fechamento 
e isolamento social. Segundo os autores 
Pereira e Santiago (2022, p. 2) foram 
muitos países, assim como também no 
Brasil adotaram o emprego das “TDICs 
(tecnologia digitais de informação)”, 
devido a Covid-19. 

Costa et al (2021) realizaram 
uma pesquisa quanti-qualitativa acerca 
da opinião sobre o cotidiano pedagógico 
das escolas de coordenadores 
pedagógicos e diretores de diferentes 
escolas da rede pública e privada de 
atuação. Participaram da pesquisa 
coordenadores e diretores da Educação 
Básica que atuam desde da Educação 
Infantil até ao Ensino Médio de 6 estados 
brasileiros.

Na pesquisa, Costa et.al (2021) 
verificaram através do levantamento de 
dados, que algumas escolas conseguiram 
se adequar ao ensino remoto, mas não 
foram todas, devido à falta de recursos, 
má conexão com a internet, dificultando o 
acesso a este recurso e continuidade de 
ensino. Conforme os dados levantados 
pelos os autores: 
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“(...) observou-se que 76,92% das 
escolas que não possuem internet 
à disposição dos docentes 
são da rede pública de ensino, 
onde 53,84 % encontram-se 
localizadas na região Nordeste, 
38,46% no Sudeste e 7,7% no 
Norte do país. Em relação ao 
percentual de escolas que possui 
internet, 69,8% dos participantes 

declaram que as escolas em 
que trabalham disponibilizam 
internet aos professores, 
entretanto apenas 26,66% deste 
percentual é de escolas públicas, 
o que configura menor acesso à 
internet no ambiente de trabalho 
por professores da rede desse 
seguimento” (COSTA, et.al, 2021, 
p.15). 

Figura 1: Monitoramento mundial do fechamento de escolas devido à Covid-19

Fonte: UNESCO (2022)
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Com isso nota-se que escola 
precisa ter infraestrutura para que este 
método seja eficaz, para a promoção de 
ensino-aprendizagem. Um dos pontos 
levantados pelos autores é em relação 
se todos os alunos possuem acesso AVA 
(Ambiente Virtual de Aprendizagem) nas 
escolas:

“A quantidade média de alunos 
da presente pesquisa por escola 
é de 100 a 200 alunos. Ao ser 
analisada a respondência à 
seguinte pergunta “existem 
alunos que não estão acessando 
as aulas virtuais?”, obteve-se 
a informação que em 74% das 
unidades existem alunos que 
não são assistidos pelos modelos 
de aulas adotados nas escolas, 
o que nos leva a refletir que a 
modalidade de ensino remoto 
virtual ocasiona desigualdades 
no que concerne à equidade do 
ensino” (COSTA, et.al, 2021, 
p.14).

Verifica-se que a porcentagem 
é preocupante, pois é apontada a 
desigualdade gerada pelo ensino-
remoto, uma vez que não são todos 
que possuem um bom hardware 
(smartphone, computador ou outros 
dispositivos), uma boa internet para ter 
acesso ao conteúdo. Costa et.al (2021, 
p.14) discorrem que as escolas tiveram 
que adotar métodos alternativos para 
esses alunos, citam que foram utilizadas 
ferramentas via redes de comunicação 
direta, como WhatsApp e ligação – 
telefônica – de acompanhamento, 
de modo que os alunos não saíssem 
prejudicados. Com isso foi necessária a 
adoção de planos contingenciais, como 

medida estratégica para “continuidade 
das atividades na Educação Básica e 
adequação de realidades em diferentes 
contextos diferentes para garantir o 
acesso à educação” (COSTA, et.al, 
2021, p.14). 

Um dos pontos levantados pelos 
os autores foi sobre a capacitação de 
professores:

“Mesmo com o elevado 
percentual de escolas que estão 
dando continuidade às atividades 
durante o período de pandemia, 
52,4% dos participantes 
afirmaram que em sua escola 
não houve capacitação sobre 
como manusear as ferramentas 
tecnológicas e, 48% ainda estão 
aprendendo a usar os AVAs e 
plataformas digitais” (COSTA, 
et.al, 2021, p.14).

Nota-se que pelos dados, mais 
da metade dos professores não tiveram a 
capacitação para administração desses 
recursos para a sala de aula, dificultando 
o acesso e adoção de novas estratégias 
em frente pandemia e a educação. 

Verifica-se o tanto que a 
pandemia impactou a educação de 
modo que fosse necessário adotar 
planos contingenciais, gerando mudança 
de métodos e estratégias, em que 
professores tiverem que, até mesmo sem 
capacitação, lidar com esses recursos 
tecnológicos. A tecnologia pode ser vista 
como aliada, mas também como barreira, 
devido à que os alunos, coordenadores, 
diretores tiveram que se readaptar com 
essa nova realidade, causada por esta 
crise sanitária.
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5. Considerações Parciais

Com a pandemia, verifica-se 
o surgimento de novas modalidades 
e possibilidades no ensino. O ensino-
remoto foi fundamental e um grande 
aliado na educação, permitindo o acesso 
à educação com mais mobilidade onde 
o discente e docente pudesse acessar 
ao conteúdo e as aulas através do 
smartphone, tablets e computadores. 

Para que o ensino remoto seja 
eficiente é necessário que o discente e 
docente tenham um bom dispositivo e 
uma boa conexão com a internet para que 
possam tirar proveito dessa modalidade, 
mas não são todos que possuem esses 
recursos, sendo este um grande desafio 
para essa modalidade. 

Diante destas mudanças em 
todo sistema educacional, é importante 
destacar a possibilidade do ensino 
híbrido na educação superior, devido 
à esta modalidade oferecer uma maior 
flexibilidade do ensino,  permitindo que o 
discente possa participar de uma maneira 
remota da aula que está acontecendo 
presencialmente.

Pretende-se por meio desde 
trabalho verificar os impactos causados 
pela pandemia, tendo o enfoque nas 
novas modalidades de ensino nas IES 
de Ensino Superior de Franca-SP. 
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Resumo
A disponibilidade de ferramentas para auxiliar 
A habitação multifamiliar em massa e a 
verticali-zação estão aumentando, os espaços 
de lazer estão diminuindo, a ponto que os 
cidadãos acabam necessitando de um espaço 
apropriado para momentos de lazer e prática 
de atividades, os parques urbanos. O propósito 
deste estudo é pesquisar se os parques 
urbanos da cidade de Franca, são importantes 
para o incentivo à pratica de atividade física, 
estimulando a promoção da saúde e prevenção 
de doenças relacionadas ao sedentarismo.
Palavras-Chave: Promoção da Saúde; 
Sedentarismo; Parques Urbanos.

Aliado a esta mudança no estilo de 
vida, a habitação multifamiliar em 
massa e a verticalização, também 
estão aumentando, e condicionados a 
viabilidade orçamentária, os espaços de 
lazer estão diminuindo, a ponto que os 
cidadãos acabam necessitando de um 
espaço apropriado para momentos de 
lazer e prática de atividades, os parques 
urbanos (MARTINS; ARAUJO, 2014).

2.1 Parques urbanos

Os parques urbanos são áreas 
verdes que podem trazer qualidade 

Abstract
Mass multifamily housing and verticalization 
are increasing, leisure spaces are decreasing, 
to the point that citizens end up needing an 
appropri-ate space for leisure and activities, 
urban parks. The purpose of this study is to 
investigate whether urban parks in the city 
of Franca are important for encouraging the 
practice of physi-cal activity, stimulating health 
promotion and preventing diseases related to 
sedentary life-style.
Keywords: Health Promotion; Sedentary 
lifestyle; Urban Parks.

1. Questão

A existência de parque urbano 
municipal tem influência no combate ao 
sedentarismo e estímulo a promoção da 
saúde?

2. Introdução

Com o passar dos anos, o 
estilo de vida das pessoas vem sendo 
cobrado cada vez mais em questão 
de agilidade e imediatismo. Trânsito, 
horários, demandas no trabalho, geram 
cada vez mais estresse na população. 
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de vida para a população, pois 
proporcionam contato com a natureza e 
suas estruturas e qualidade ambiental, 
quando adequadas e atrativas, são 
determinantes para a realização de 
atividade física e o lazer (SZEREMETA; 
ZANNIN, 2013).

Atualmente os parques 
vêm sendo considerados ambientes 
promotores de saúde, que pode 
ser alcançada também, quando o 
equilíbrio ecológico é mantido em uma 
relação harmônica entre o homem e o 
meio ambiente, acrescida das forças 
sociais, físicas e biológicas. De modo 
que o conceito de saúde se afasta 
efetivamente da visão de ausência de 
doenças. Há, portanto, uma ampliação 
na compreensão de saúde; uma 
tendência em aproximar, por exemplo, 
o conceito de promoção da saúde ao 
de desenvolvimento sustentável, ou ao 
conceito de equidade, seja no acesso 
aos bens e serviços oferecidos pela 
comunidade ou na distribuição de rendas. 
Também tem sido considerado, que a 
promoção da saúde se torna possível 
com a criação de ambientes favoráveis. 
(PIERONE et al., 2016).

2.2 Promoção da saúde

A OMS conceitua Promoção 
da Saúde como “o processo de permitir 
que as pessoas aumentem o controle e 
melhorem sua saúde”. Bem-estar, por sua 
vez, é “um estado positivo experimentado 
por indivíduos e sociedades. Semelhante 
à saúde, é um recurso para a vida diária 
e é determinado pelas condições sociais, 

econômicas e ambientais” (WHO, 2021).
A OMS define saúde como “um 

estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência 
de doença ou enfermidade” (BRASIL, 
2002). Como se vê, o bem-estar faz 
parte do conceito de saúde.

2.3 Atividade Física

Entende-se por Atividade Física 
qualquer movimento corporal que 
resulta em gasto energético pelo próprio 
corpo maior do que em seu estado de 
repouso enquanto exercício físico, 
tem por definição ser um conjunto de 
movimentos programamos e repetitivos 
(CASPERSEN et al, 1985 apud 
GUEDES; GUEDES, 1995).

Pensando nestas definições, 
podemos considerar que o fato de ir a pé 
a um determinado local, fazer limpeza de 
casa ou qualquer outro movimento para 
desempenhar uma tarefa diária, está 
classificada como atividade física.

A atividade física regular 
pode reduzir o risco de doenças 
cardiovasculares, diabetes tipo 2, 
câncer do cólon e da mama, prevenir a 
osteoporose e auxiliar na manutenção 
de um peso saudável. Dados da 
Organização Mundial de Saúde (WHO, 
2005), apontam que, 80% dos casos de 
doenças coronarianas, 90% dos casos 
de diabetes tipo 2 e 30% dos casos 
de câncer, poderiam ser evitados com 
mudanças nos hábitos alimentares, 
mudanças nos níveis de atividade física 
e o não uso de produtos derivados do 
tabaco. (CARDONA, et al.).
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2.4 Sedentarismo

Estudos epidemiológicos 
demonstram que a inatividade física 
aumenta substancialmente a incidência 
relativa de doença arterial coronariana 
(45%), infarto agudo do miocárdio (60%), 
hipertensão arterial (30%), câncer de 
cólon (41%), câncer de mama (31%), 
diabetes do tipo II (50%) e osteoporose 
(59%) (KATZMARZYK & JANSSEN, 
2004 apud GUALANO et al., 2011).

A busca da população pela 
prática de atividade física, vem 
aumentando a cada ano, embora 
estudos do IBGE apontarem que 40,3% 
da população adulta são considerados 
sedentários no país, ou seja, realizam 
menos de 150 minutos de atividade física 
por semana (CAMPOS, 2020). 

Indivíduos fisicamente ativos no 
lazer, são aqueles que realizam qualquer 
prática de atividade física fora do âmbito 
da escola ou trabalho, por exemplo, 
por mais de 150 minutos para as 
consideradas moderadas ou 75 minutos 
par as classificadas como vigorosas na 
semana (CAMPOS, 2020).

Com o crescente aumento da 
construção de parques e praças públicas 
nas cidades, vem se valorizando a cada 
dia a utilização destes espaços para 
a prática de atividades físicas pela 
população em geral. Uma vez que esses 
locais são de fácil acesso e classificados 
como ambientes sociais de lazer e de 
manutenção da saúde.

Usufruir dos espaços públicos 
para a realização de atividades físicas 
faz com que se eleve a qualidade de 

vida da população, previna doenças, e 
aumente a socialização e a consciência 
ambiental dos indivíduos. A prática de 
atividades físicas em áreas verdes e 
espaços públicos proporcionam a seus 
praticantes benefícios imediatos como 
normalização dos níveis de adrenalina 
e noradrenalina, dos níveis de glicose 
sanguínea e melhora na qualidade do 
sono; e a longo prazo como a diminuição 
da incidência de doenças músculos-
esqueléticos, cardiovasculares e 
metabólicas (DOS REIS et al, 2017).

3. Justificativa

A importância deste estudo é 
pesquisar se os parques urbanos da 
cidade de Franca, são importantes para 
o incentivo à pratica de atividade física, 
estimulando a promoção da saúde e 
prevenção de doenças relacionadas 
ao sedentarismo, e suas implicações 
para o desenvolvimento regional. Com 
o resultado deste estudo, poderemos 
avaliar a necessidade ou não de ter 
mais parques na cidade de Franca, 
proporcionando melhor saúde e 
qualidade de vida aos cidadãos.

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Demonstrar a importância dos 
parques municipais para a promoção 
da saúde e prevenção de doenças 
relacionadas ao sedentarismo, e suas 
implicações para o desenvolvimento 
regional.
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4.2 Objetivo específico

• Verificar se as pessoas 
utilizam os parques 
municipais para prática de 
atividade física;

• Verificar quais os motivos 
levam as pessoas a 
escolherem os parques 
como forma de lazer e 
pratica de atividades;

• Identificar se os parques 
municipais influenciam na 
promoção à saúde e no 
combate ao sedentarismo, 
na perspectiva do usuário.

5. Procedimento Metodológico

5.1. Locais de aplicação

A pesquisa será realizada com 
pessoas que frequentam lugares ou 
áreas públicas para pratica de lazer, 
atividade física, ganho de renda, encontro 
com amigos, entre outros, em horários 
diferentes dos dias e da semana.

Nào haverá a necessidade de 
identificação da pessoa para responder 
o questionário.

5.2. Público

A pesquisa será realizada 
com pessoas de diversas faixas 
etárias ( a partrir de 18 anos), através 
de questionário que será acessado 
espontâneamente através de QR Code, 
que estarão impressos em “cartões de 
visita” distribuidos de forma aleatória em 

parques e praças onde pessoas utilizam 
como espaços de lazer e prática de 
atividade física.

Serão entregues 800 cartões 
em lugares diferentes na cidade de 
Franca, durante o período de 01/11/2022 
a 15/12/2022.

5.3. Critério de inclusão

Participarão desta pesquisa 
todas as pessoas maiores de 18 anos, 
que estejam frequentando os parques e 
lugares de prática de atividade física.

5.4. Critério de exclusão

Para esta pesquisa não serão 
abordadas pessoas menores de 18 anos.

5.5. Como?

Será realizado um teste piloto 
com 20 pessoas, para que se tenha 
uma experiência de como será recebido 
a forma de abordagem e o modelo das 
questões.

Serão entregues “cartões de 
visita”com QR code para acesso ao 
questionário.

No momento em que as pessoas 
acessarem o QR Code, irá abrir em seus 
aparelhos um termo de consentimento 
e em seguida um questinário de 10 
questões objetivas, através do google 
forms, o qual nos permitirá fazer coleta 
dos dados. (anexo)
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5.6 Método de pesquisa

Pesquisa descritiva exploratoria 
de abordagem quantitativa

5.7. Analise

Analise de estatistica descritiva 
utilizando o software do excel

5.8. Amostragem

Para essa pesquisa, estima-
se que um número considerável de 
respondentes em torno de 284 pessoas, 
seja o suficiente para ter uma análise 
realista com nível de confiança entre 
95%, sobre o resultado a ser analisado, 
baseado no cálculo de amostragem de 
indivíduos. 

Petroski, et al. (2009), tiveram 
apenas 35,5% de respostas em pesquisa 
aplicada a uma população de 721 
indivíduos.

Com base nesse estudo, 
faremos a abordagem a 800 indivíduos 
para obtermos 284 respondentes.
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ANEXO

Questões
1. Qual sua data de nascimento?
  

2. Qual seu sexo?
(  ) Masculino  (  ) Feminino 
(  ) Prefiro não responder

3. Qual seu CEP ou Endereço?

4. Você se considera uma pessoa ativa 
fisicamente?
(  ) Sim    (  ) Não

5. Quantas vezes por semana você 
pratica atividade física?
(  ) 0   (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 
(  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  )  9  (  ) 10

6. Qual lugar você considera ser o melhor 
para praticar atividade física?
(  ) Academia               (  ) Rua
(  ) Parque Municipal   (  ) Outros

7. Você acredita que a existência de 
parques municipais pode te estimular à 
prática de atividade física?
(  ) Sim   (  ) Não

8. Quais motivos te levam a frequentar 
parques municipais como forma de lazer 
ou prática de atividade física?
(  ) Segurança  (  ) Tranquilidade 
(  ) Praticidade (  ) Área Verde
(  Práticar ao ar livre  (  ) Acessibilidade 
(  )Atividade em Família (  ) Beleza
(  ) fazer Amigos

9. Você acredita que a existência de 
parque municipal na sua cidade aumenta 
sua opção de lazer?
(  ) Sim   (  ) Não

10. Você considera que o número de 
parques municipaios na sua cidade são 
suficientes?
(  )  Sim   (  ) Não






