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A culinária oferece inúmeras possibilidades para 

que nos exprimamos livremente, perseguindo 

nossos interesses e realizando nossos sonhos. De 

fato, consideramos a culinária, não apenas uma 

resposta à necessidade de se nutrir, mas também a 

própria procura da felicidade. É um poderoso 

instrumento de transformação [...]. É por isso, que 

sonhamos com o futuro em que os chefs se 

empenhem no social, de maneira consciente e 

responsável, a fim de dar sua contribuição para 

chegarmos a uma sociedade justa e sustentável. 

Trecho retirado de “Carta aberta aos cozinheiros de amanhã”, 

escrita pelo Conselho de Consultoria Internacional do Basque 

Culinary Center (Espanha), pela Universidade de Ciências 

Gastronômicas (Itália) e assinada por chefs referência em 

vários países do mundo. 



 
 

 

  



 
 

RESUMO 

 

Sendo a gastronomia importante agente de desenvolvimento local em cidades 
turísticas, a capacitação é fundamental para a profissionalização na área e para 
potencializar seu papel no crescimento econômico. Tendo em vista o contexto, no 
presente estudo, constituiu-se o seguinte problema de pesquisa, de que forma uma 
rede de aprendizagem para educação profissional pode contribuir para o 
desenvolvimento local, se considerada a gastronomia como atividade econômica 
essencial de Campos do Jordão/SP? Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é 
explorar a possibilidade de formação em gastronomia, através de uma rede de 
aprendizagem cujas atividades ocorrerão no ambiente virtual, através das mídias 
sociais, potencializando o turismo gastronômico e o desenvolvimento local atraindo 
mais turistas com o aumento da qualidade nos serviços de alimentação. Inicialmente, 
foi realizado um levantamento bibliográfico sobre educação não formal, 
desenvolvimento e desenvolvimento local, onde foram selecionados artigos nas 
áreas de desenvolvimento regional, educação, turismo e gastronomia, a fim de 
garantir as discussões contemporâneas sobre a temática. No segundo momento, 
foram feitas entrevistas a líderes municipais da área, em um total de sete atores 
sociais, para entender o que pensam e como podem contribuir com o projeto, 
resultando no conceito norteador da proposta. A profissionalização através das redes 
é viável, com adaptações de metodologia, práticas supervisionadas e avaliação. O 
conteúdo deve abranger, atitudes, valores, gestão e empreendedorismo para trazer 
maiores resultados ao desenvolvimento local. Os líderes entrevistados estão 
dispostos a participar com compartilhamento de espaços, conhecimentos e 
divulgação em suas redes. Ao final, é apresentado um quadro de ações para a 
constituição de uma rede de aprendizagem com base nas entrevistas e em 
pesquisas, em um projeto. Este estudo pretende contribuir com o fomento de 
políticas públicas para o desenvolvimento das capacidades humanas, que irão 
refletir no desenvolvimento econômico-social da região. 
 
Palavras chave: Redes de aprendizagem em mídias sociais. Aprendizagem virtual. 
Desenvolvimento local. Educação não formal. Turismo gastronômico.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

As gastronomy is an important agent of local development in tourist cities, training is 
essential for professionalization in the area and to enhance its role in economic 
growth. Considering the context, in the present study, the following research problem 
was constituted, how a learning network for professional education can contribute to 
local development, if gastronomy is considered as an essential economic activity in 
Campos do Jordão/SP ? In this sense, the general objective of this study is to explore 
the possibility of training in gastronomy, through a learning network whose activities 
will take place in the virtual environment, through social media, enhancing 
gastronomic tourism and local development by attracting more tourists with the 
increase in quality in food services. Initially, a bibliographic survey was carried out on 
non-formal education, development and local development, where articles were 
selected in the areas of regional development, education, tourism and gastronomy, 
in order to guarantee contemporary discussions on the topic. In the second stage, 
interviews were carried out with municipal leaders in the area, with a total of seven 
social actors, to understand what they think and how they can contribute to the 
project, resulting in the guiding concept of the proposal. Professionalization through 
networks is viable, with adaptations to methodology, supervised practices and 
evaluation. The content must cover attitudes, values, management and 
entrepreneurship to bring greater results to local development. The leaders 
interviewed are willing to participate in sharing spaces, knowledge and dissemination 
in their networks. At the end, a framework of actions is presented for the creation of 
a learning network based on interviews and research, in a project. This study aims to 
contribute to the promotion of public policies for the development of human 
capabilities, which will reflect on the economic-social development of the region. 
 
Keywords: Learning networks in social media. Virtual learning. Local development. 
Non-formal education. Gastronomic tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com a economia pautada predominantemente no turismo, ao que 

parece, parte dos profissionais da cidade trabalha ou já teve 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 escolha da utilização das mídias sociais1, para ministrar os 

conteúdos, é justamente por conta da dificuldade de alguns alunos acessarem 

ambientes virtuais de aprendizagem, porém possuírem facilidade de uso de 

aplicativos como o Instagram, Whatsapp, Youtube e outros populares. 

 A proposta pedagógica é a criação de um espaço de educação não 

formal, que promova o enriquecimento da sociabilidade com formação de grupos 

heterogêneos de idade, sexo e experiências de vida diferentes. Além de níveis 

intelectuais diversos, fazendo com que quem sabe mais sobre o assunto, ensina 

quem sabe menos, criando vínculos afetivos e enriquecendo o trabalho. 

 O conteúdo será oferecido através de cursos de curta duração que 

reforcem a identidade local, através de qualificação do setor com a capacitação 

técnica e sensibilização das pessoas, de forma a prepará-las a utilizar a história e 

cultura locais, para tornar sua atividade atrativa. Capacitação também na área 

ambiental visando à sustentabilidade, preparando os locais e os visitantes para 

conservar o ambiente em que o turismo ocorre, mas também para garantir uma 

produção responsável em harmonia com o ecossistema. 

 O estudo também segue a premissa de se alcançar a autonomia dos 

participantes, concebendo que a população deve ser ativa no destino de sua vida e 

sua comunidade, não devendo mais ser passiva e dependente de programas sociais, 

utilizando conceitos de desenvolvimento para liberdade. 

Na sociedade contemporânea, informação e conhecimento são as 

principais fontes de produtividade e competitividade. Estão subsidiadas na 

capacidade de criar, processar e aplicar com eficiência e eficácia e transformar a 

 
1 Na presente pesquisa, os termos mídias sociais e redes sociais, são usadas como sinônimos, e se referem a 
sites ou aplicativos que permitem o compartilhamento de informações entre pessoas. 
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informação em conhecimento. 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, 

estruturas, tecnologias e outros, feita por interesses similares ou complementares 

entre eles (BELUZZO, 2014). 

Rede criativa surge como um termo para especificar esses arranjos 

colaborativos locais. Como definiu Loiola e Lima (2008, p. 7), “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”. 

As redes criativas são colaborativas, pois participam diversas pessoas com 

formações e experiências diferentes e estão comumente ligadas a conteúdos 

artísticos e de alto valor agregado.  

A gastronomia é um perfeito exemplo de atividade a ser desenvolvida 

em redes criativas, pois, como afirmou 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” (1995, 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-se 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 colaborativas também alcança 

a 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 podem ser utilizadas na 

resolução de problemas específicos. Estas redes têm a potencialidade de gerar 

ambientes em que a construção do conhecimento é feita através de um esforço de 

colaboração entre todos os participantes que têm à sua disposição, um conteúdo 
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genuíno, que se aplica integralmente a sua realidade e não mais um conteúdo 

produzido em massa. 

O objetivo das redes de aprendizagem é sanar as necessidades 

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. 

A formação de redes de aprendizagem está cada vez mais acessível 

devido aos avanços das tecnologias de informação e comunicação (TICs). O uso de 

smartphones e as mídias sociais popularizaram o uso dessas tecnologias e há, cada 

vez menos, pessoas com dificuldade de acesso e utilização. 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.  

Porém, a educação online possui alguns desafios para se efetivar. 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. Em muitas 

situações, os participantes perdem o interesse nos estudos à medida que sentem 

dificuldades com o acesso a navegação e ao ambiente virtual. Por este motivo, as 

redes sociais, principalmente no pós-pandemia, destacaram-se como um 

potencializador educacional. 

Diante do exposto, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa, 

agora sim, recortado: de que forma uma rede de aprendizagem com utilização das 

redes sociais para educação profissional, pode contribuir para o desenvolvimento 

local, se considerada a gastronomia como atividade econômica essencial de 

Campos do Jordão/SP? 

A hipótese tem a proposta de beneficiar não somente os profissionais 

formados, mas toda a cadeia que envolve o turismo gastronômico: A estruturação de 

uma rede de aprendizagem criativa, colaborativa e tecnológica, que poderá contribuir 

com o desenvolvimento local através de formação de mão-de-obra qualificada na 

área de gastronomia. 
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Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é explorar a possibilidade 

de formação em gastronomia, através de uma rede de aprendizagem cujas 

atividades ocorrerão no ambiente virtual, através das mídias sociais, potencializando 

o turismo gastronômico e o desenvolvimento local atraindo mais turistas com o 

aumento da qualidade nos serviços de alimentação. 

Sendo a gastronomia indispensável agente de desenvolvimento social 

e econômico em uma cidade turística, os objetivos específicos do estudo são: 

1. entender as necessidades funcionais da área gastronômica da 

cidade; 

2. conhecer o que pensam os envolvidos na cadeia gastronômica 

a respeito da criação da rede;  

3. discutir desenvolvimento local, relacionando conceitos de 

liberdade; 

4. propor uma rede de aprendizagem para formação de 

profissionais através das mídias sociais. 

A gastronomia representa um significativo 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. 

A criação de uma rede para profissionalização impactaria no 

desenvolvimento local diretamente, pois proporcionaria benefícios a não somente os 

profissionais formados, mas toda a cadeia que envolve o turismo gastronômico com: 

aumento da qualidade nos serviços de alimentação; evolução das técnicas de 

gastronomia como diferencial; diversidade na oferta de produtos e serviços; 

divulgação dos chefs e restaurantes locais; reconhecimento da cidade como polo 

gastronômico; possibilidade de formação para pessoas sem formação escolar 

básica, sendo uma porta de entrada para o ensino formal; integração dos envolvidos 

na cadeia gastronômica proporcionando maior número de negócios; estudos sobre 

elementos naturais para diversificação turística; reconhecimento gradativo da 

importância de preservar os recursos naturais e socioculturais; fomento de políticas 

públicas para o desenvolvimento do turismo gastronômico e educação profissional. 



18 
 

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa seguem três 

caminhos complementares, conforme ilustrado no quadro seguinte: 

 

Quadro 1: Procedimentos metodológicos da pesquisa 

ETAPAS TIPO(S) DE PESQUISA 

1ª Levantamento acadêmico-teórico - Pesquisa bibliográfica 
(livros e artigos científicos) 

2ª Etapa – Levantamento de Dados / 

Análise de dados 

- Pesquisa de Campo / Aplicada / 
Exploratória 

- Entrevista com 7 empresários 
- Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) 

3ª Etapa – Proposição - Proposta de elaboração de um 
projeto – Pesquisa-ação: Rede de 

Aprendizagem em Gastronomia, por 
meio de redes sociais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2023. 

 

Inicialmente, é realizado um levantamento bibliográfico sobre 

desenvolvimento local e redes de aprendizagem, tendo como fonte o Portal da Capes 

e Biblioteca brasileira de teses e dissertações, Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da USP, e as plataformas Google Acadêmico, Scielo e Dialnet. Foram 

selecionados artigos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, de autores na 

área de desenvolvimento social e regional, educação, turismo e gastronomia.  

As apurações foram expostas no capítulo dois e três, onde foram 

discutidos desenvolvimento e crescimento econômico, relacionando a criação de 

uma rede de aprendizagem profissional aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS) da Agenda 2030 da ONU, desenhados para a realidade 

brasileira. Neste item é também apresentada a contribuição do turismo gastronômico 

para o Desenvolvimento Local (DL). 

No terceiro capítulo, é apresentado conceitos de educação não formal 

e seu papel dentro do desenvolvimento social. Em seguida é exposta esta 

modalidade de ensino e sua aplicação em redes de aprendizagem, com exemplos 

de experiências de sucesso em cidades brasileiras. Para concluir, é apresentado os 

resultados da pesquisa de experiências relatadas em artigos, sobre aprendizagem 

através das mídias sociais, afim de obter mais subsídios para nortear a proposta de 

rede ao final. 
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Em um segundo momento, foram feitas entrevistas a líderes 

representados por: atuantes no poder executivo, empresários do ramo de 

alimentação e um dos responsáveis pela educação profissional na cidade. O objetivo 

das perguntas é conhecer o que pensam os envolvidos na área de alimentos e 

bebidas sobre a possibilidade de fomentar o desenvolvimento por meio da 

profissionalização; entender as necessidades da cidade para a formação dos 

profissionais; ouvir o que pensam sobre uma rede de aprendizagem de formação 

profissional através das mídias sociais e se poderiam contribuir. 

Os resultados foram apresentados no capítulo quatro, onde foi 

apresentada a pesquisa de campo, com informações sobre a história, gastronomia 

e a educação profissional de Campos do Jordão/SP, seguido da análise de conteúdo 

das entrevistas realizadas com lideranças da cidade. 

No terceiro e último momento, é feita a proposta de criação de uma 

rede de aprendizagem através das mídias sociais (RAMS), direcionada a Campos 

do Jordão-SP, através das análises das entrevistas e pesquisa dos aspectos 

econômicos e sociais da cidade. Projeto apresentado no capítulo cinco, onde é 

proposta a constituição da RAMS através das mídias Youtube e Whatsapp. 

Este estudo, de caráter interdisciplinar na área social, trata-se de uma 

pesquisa exploratória que irá proporcionar uma ampliação da temática formação 

profissional e seus múltiplos aspectos, articula ações de agentes públicos e privados, 

para iniciativas que têm como objetivo promover o bem-estar social e a promoção da 

cidadania e seus reflexos no desenvolvimento econômico-social. Está alinhado com 

a linha de pesquisa Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, que aborda o papel 

das políticas públicas em ações que efetivamente contribuam para a redução das 

desigualdades sociais e formação cidadã. 

O capítulo, a seguir, discute desenvolvimento e crescimento 

econômico, relacionando o estudo com os objetivos de desenvolvimento sustentável 

da Agenda 2030 da ONU para o Brasil, a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional e a contribuição do turismo gastronômico para o DL. 
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2 DESENVOLVIMENTO: focos da investigação 

 

 

O objetivo da presente seção é discutir concepções sobre crescimento 

e desenvolvimento e, especialmente o DL, porque as balizas acadêmico-teóricas 

auxiliam a constituir um contexto em que o estudo está inserido. São utilizados 

posicionamentos sobre o desenvolvimento social e para liberdade, de Amartya Sen 

(1999) e Paulo Freire (1967; 1980; 1981; 1994; 1996). Celso Furtado (1973; 2004) 

contribui para a discussão sobre desenvolvimento, sob a ótica da economia, para 

quem 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. 

O Brasil, entre os anos 1950 e 1960, alcançou um feito visto 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 Bruto (PIB), com destaque a área de transporte e energia (MONTEIRO 

NETO, 2020). 

Porém, nesta época e nas décadas seguintes, os salários e a qualidade 

de vida da população não foram reflexos 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 vivia na miséria, demonstrando uma ausência de políticas públicas para 

o desenvolvimento (FURTADO, 2004). 

Para o autor, no Brasil não houve no período, correspondência entre 

crescimento econômico e desenvolvimento social e humano.  Quando o projeto 

social se baseia na melhoria de vida de uma população, o crescimento econômico 

evolui e se transforma em desenvolvimento. Este não pode ser somente pensado 

como acúmulo de riquezas e aumento de produtividade, mas como um meio de 

potencializar a sabedoria e a 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 assumir um papel atuante e dinâmico no processo 

de transformação. 
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Para Sen (1999), o principal meio de desenvolvimento é a liberdade. 

Ela contém um papel constitutivo e instrumental no desenvolvimento. O constitutivo 

diz respeito à importância da liberdade substantiva, que são relativas às capacidades 

elementares, como não passar fome e não ter uma morte prematura por exemplo. A 

liberdade associada diz respeito a saber ler e fazer cálculos, ter participação política 

etc. Nesta perspectiva, o desenvolvimento envolve a expansão das liberdades 

básicas.  

As liberdades instrumentais são aquelas que contribuem para que o 

indivíduo possa viver mais livremente e foram divididas em cinco tipos, pelo autor, 

para melhor compreensão, porém uma complementa a outra: 

 

1. As liberdades políticas (incluindo os direitos civis) referem-se 

ao direito de escolher seus governantes, seleção participativa de legisladores e 

executivos, além de poder de fiscalizar e criticar as autoridades com liberdade de 

expressão, e possuir uma imprensa sem censura. 

2. As facilidades econômicas são as oportunidades para utilizar 

recursos econômicos, as condições de troca com os preços e funcionamento dos 

mercados. As considerações distributivas entre os indivíduos ou entre as famílias 

são importantes. A disponibilidade de recursos para financiamentos pode fazer uma 

diferença crucial no desenvolvimento em todos os níveis, de grandes empresas a 

pequenos empreendedores que precisam de microcrédito. 

3. As oportunidades sociais são as ações que a sociedade 

estabelece em educação, segurança, saúde, e outros, nas quais influenciam as 

liberdades substantivas, repercutindo diretamente nas condições para este indivíduo 

viver melhor. Ações importantes para a manutenção da saúde, mas também, 

garantem uma participação mais efetiva nas atividades produtivas e políticas da 

sociedade. A privação de educação, por exemplo, pode ser uma barreira para 

conseguir trabalho e renda, mas também diminui a capacidade dessa pessoa de 

entendimento das questões, ou até mesmo de se comunicar em atividades políticas. 

4. As garantias de transparência se referem à necessidade das 

pessoas de se relacionarem sob a garantia de dessegredo e clareza. Quando uma 

confiança é quebrada, a vida das pessoas envolvidas é afetada negativamente. A 

garantia de transparência tem um papel de inibir a corrupção, irresponsabilidades 

técnicas e transações ilícitas. 
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5. A segurança protetora se refere a uma rede de segurança 

social, impedindo que uma população afetada por uma privação, em consequência 

de perdas materiais, sucumba à miséria e até mesmo a fome e a morte. Essa 

segurança inclui disposições institucionais permanentes como auxílio desemprego, 

distribuição de alimentos em caso de crises ou até criação de empregos públicos de 

emergência para gerar renda aos afetados. 

Todas as liberdades citadas se inter-relacionam e essa relação deve 

ser considerada, ao serem deliberadas as políticas públicas. O crescimento 

econômico não eleva apenas as rendas individuais, mas também proporciona o 

financiamento da seguridade social, portanto, a contribuição do crescimento 

econômico deve ser julgada também pela expansão dos serviços sociais que este 

crescimento pode possibilitar a um território.   

Um exemplo prático apresentado, por Sen (1999), é sobre o chamado 

“milagre do Leste Asiático”, quando o Japão e outros países da região intensificaram 

seu crescimento econômico através das oportunidades sociais. O desenvolvimento 

econômico desses países foi favorecido pelo investimento no desenvolvimento 

humano. Esses países buscaram a expansão em massa da educação, seguida pela 

expansão dos serviços de saúde, antes “de romper os grilhões da pobreza 

generalizada” (SEN, 1999, p. 62). A expansão que se iniciou na era Meiji (1868-

1911), e não mudou o enfoque mesmo tendo estas nações alcançado mais riqueza. 

O investimento no desenvolvimento humano expandiu as 

oportunidades sociais o que facilitou o desenvolvimento econômico com alto nível de 

emprego e oportunidades de negócios, circunstâncias que também levaram a 

redução de mortalidade e aumento da expectativa de vida. 

O desenvolvimento humano está diretamente ligado ao aumento das 

“capacidades humanas”. De maneira simplificada, Sen (1999, p. 372) aponta que a 

literatura conceitua capital humano2 como a capacidade de aumentar as 

possibilidades de produção. O autor, então, salienta a perspectiva da “capacidade 

humana”, que se concentra no potencial das pessoas para levar a vida que valorizam 

e para “melhorar as escolhas reais que elas possuem”. Os dois termos, portanto, 

concentram-se em realizações diferentes, porém complementares. Seja qual for a 

 
2 A teoria do capital humano relata que a educação torna as pessoas mais produtivas, aumenta seus 
salários e influencia o progresso econômico (BECKER, 1993). 
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teoria, o necessário para nosso estudo é estabelecer a relação de desenvolvimento 

local que a educação proporciona, perspectiva da qual partimos. 

A teoria do capital humano foi criada para explicar a elevação da 

produtividade em algumas regiões em detrimento de outras. Neste momento, a 

abordagem clássica de modelo de crescimento econômico que incorporava apenas 

fatores de produção se tornavam insuficientes (MINCER, 1958), (SCHULTZ, 1964) 

e (BECKER, 1964). 

Estudos recentes, como os realizados por Souza (1999), Martin e 

Herranz (2004), apresentam como uma variável o capital humano dimensionado pelo 

nível de educação e conhecimento de uma população, pois a produtividade não está 

mais relacionada apenas ao capital físico, servindo o capital humano inclusive, para 

minimizar os efeitos negativos dos rendimentos decrescentes do capital físico. A 

qualificação da população é uma alternativa à redução das disparidades 

econômicas, fortalecendo regiões, elevando a produtividade e ganhos. Assim, a 

influência do capital humano pode ser estudada numa perspectiva econômica, mas 

também de desenvolvimento local. 

Mincer (1958) foi precursor desta teoria, indicando a correlação entre o 

investimento para a qualificação das pessoas e a renda pessoal. O autor defendia 

que era preciso escolher, de forma individual, entre gastar tempo para se qualificar, 

ficando por vezes privado de renda neste período, ou manter-se no mesmo trabalho 

sem novos conhecimentos. E, por fim, conclui que a distribuição dos rendimentos 

estava associada ao investimento feito no capital humano, que por sua vez, 

impactaria na produtividade e crescimento da economia como um todo. 

Schultz (1964) concorda com Mincer, nas questões descritas acima, e 

acrescenta que o investimento em capital humano é uma questão chave para o 

crescimento econômico e para se entender a dinâmica produtiva regional a longo 

prazo, fenômeno até então explicado pelo capital natural existente em regiões e 

países. 

Becker (1993) concebe capital humano como conjunto de capacidades 

produtivas que uma pessoa adquire através de acumulação de conhecimentos 

específicos para sua profissão ou gerais, que podem ser utilizados para produção de 

riqueza. Assim, os indivíduos tomam a decisão de investir em sua educação, 

atribuindo como contrapartida melhores rendimentos, mais cultura e benefícios não-
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monetários, influenciando o sistema com aumento de produtividade e lucros, mas 

também habilidades para superar os problemas locais, contribuindo com o coletivo. 

Outro autor que defende esta ideia é Hirschman (1961), que afirma que 

a causa de o crescimento ser desequilibrado se dá por progressos desiguais em 

áreas específicas como a educação. Sendo assim, uma das alternativas para 

minimizar as diferenças de crescimento regionais seria o aporte de investimentos em 

áreas que produzissem crescimento econômico como o setor educacional. Assim, 

além de reduzir desigualdades sociais e melhorar a renda individual, o capital 

humano é relevante, para diminuir as disparidades, homogeneizando o 

desenvolvimento socioeconômico entre regiões. 

Para distinguir e mensurar o capital humano entre regiões, Schultz 

(1973) define duas formas: quantitativa e qualitativa. A qualitativa se baseia na 

relação do número de pessoas ativas economicamente de uma população e o 

número de horas trabalhadas. A qualitativa, mais completa, avalia capacitação 

técnica e atributos específicos que influenciam as habilidades e a produtividade 

humana. 

Para então entender o processo de formação do capital humano, 

Schultz (1973, p. 42-43) começa a utilizar um conjunto de fatores, sendo os cinco, a 

seguir, de maior significância: “recursos relativos à saúde e serviços; treinamento 

realizado no local do emprego; educação formalmente organizada nos níveis 

elementar, secundário e de maior elevação; programas de estudos para os adultos; 

migração de indivíduos e de famílias.  

Para mensurar o capital humano, o autor utiliza três parâmetros: anos 

de estudo em escola ao total; anos escolares completados em um período de tempo 

sem interrupção, que leva em conta períodos de estudo em momentos diferentes; os 

custos desta educação, considerando investimentos em categorias diferentes de 

estudo. 

Segundo o mesmo autor, a melhor maneira de se investir em capital 

humano é através da educação. A educação se faz pelo ensino e aprendizagem, que 

é o resultado da extração do potencial de uma pessoa. Este processo irá aperfeiçoar 

este indivíduo mental e moralmente, preparando-o para uma profissão e exercitando 

a formação de habilidades. 

O impacto que a educação exerce sobre a economia, também é 

discutido por Blaug (1975), que enxerga a influência dela na composição da força de 
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trabalho; distribuição de renda e até os padrões de no comércio internacional 

persuadindo as expectativas do crescimento econômico. A educação para o autor, é 

considerada num primeiro momento consumo, devido aos gastos demandados para 

sua execução e, num segundo momento, é considerado investimento, pois há a 

possibilidade de aumento da renda dos estudantes. 

Becker (1993) vai além e apresenta que é relativamente fácil quantificar 

a renda advinda do investimento em capital humano, porém outros aspectos 

positivos também devem ser considerados, como por exemplo na área da saúde. 

Um indivíduo mais consciente poderá ter hábitos mais saudáveis e prevenir doenças. 

Na área político-social, farão cidadãos que irão interagir de forma consciente com 

seus governantes fortificando a democracia e trazendo mais desenvolvimento local. 

Diversos autores são contrários à teoria do capital humano, como por 

exemplo Sen (1999), que a diferencia de capacitação humana, pois para o autor, os 

humanos não são meramente meios para o alargamento dos recursos produtivos, 

mas o fim do exercício sendo, portanto, uma teoria moralmente errada. 

Podemos citar como exemplo o que ocorre com uma formação 

profissional. A formação torna a pessoa apta para o trabalho e mais eficiente na 

produção de um serviço ou mercadoria, num exemplo de aumento de capital 

humano. Esse fato pode acrescer valor na economia e renda para este indivíduo, 

mas até mesmo se esse indivíduo não tivesse aumento de renda imediato com a 

educação, se beneficiaria ao ler, escrever, argumentar melhor, estando em melhores 

condições de tomar decisões estando mais informado, além de praticar a 

socialização com outros membros da comunidade, obter mais respeito e 

consideração no seu convívio, aumentar sua autoestima, entre tantos outros 

benefícios sociais que são considerados no aumento da capacidade humana. 

A distinção entre os termos tem uma influência prática sobre as 

políticas públicas. O conceito de capital humano relacionado apenas aos recursos 

produtivos são uma parte imprescindível, mas necessita da suplementação de 

incentivos ao aumento das capacidades humanas, pois as pessoas não são apenas 

meios de produção, mas principalmente a finalidade de todo o processo. O aumento 

de renda ajuda as pessoas a terem mais opções de escolha e uma vida mais 

gratificante e feliz, porém o mesmo acontece quando se tem educação de qualidade, 

melhores serviços, segurança e outros fatores que influenciam a perda da liberdade 

efetiva (SEN, 1999). 
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Sendo assim, podemos relacionar as capacidades humanas na 

geração das mudanças sociais, sendo o papel do ser humano um instrumento de 

mudança, pois além da produção econômica, deve-se incluir o desenvolvimento 

político e social. Devemos levar em consideração três papéis desempenhados pelas 

capacidades tendo sua importância na ordem: com relevância direta para o bem-

estar e liberdade; papel indireto de influência para mudanças sociais e por último seu 

papel indireto na produção econômica. 

Nesse sentido, conforme 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 estudioso, a educação tem seu papel político e pode ser usada tanto para 

dominação quanto como para a libertação. Para Freire (1967, p. 94), “a educação 

teria de ser, acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude. De 

criação de disposições democráticas, através da qual se substituíssem no brasileiro, 

antigos e culturológicos hábitos de passividade, por novos hábitos de participação”. 

A educação deve ser resultante de políticas de trabalho e renda, baseadas em 

crescimento econômico, mas também de inclusão social. 

A inclusão social, por sua vez, é a construção da cidadania, inserção 

em uma comunidade que se relaciona com o Estado e define seus direitos e deveres, 

sendo então a inclusão social o principal, objetivo da educação não formal. Nesse 

sentido, aqui se correlaciona a educação não formal com o contexto de 

desenvolvimento, defendido por Sen (1999) e liberdade, experimentada por Freire 

(1980, 1981, 1994, 2006), considerando o indivíduo corresponsável pela construção 

do próprio conhecimento e, consequentemente, da própria formação.  

O subitem seguinte apresenta a relação entre a criação de uma rede 

de aprendizagem profissional e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 

(ODS) da Agenda 2030 da ONU, desenhados para a realidade brasileira. 
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2.1 DESENVOLVIMENTO E AGENDA 2030 EM CONTEXTO DE EMPREGO          

 DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

  No ano de 2015, os membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU) aprovaram 17 objetivos de desenvolvimento, que têm como metas proteger o    

planeta e melhorar as condições de vida humana, discutindo novas perspectivas em 

todo o mundo. Este documento conhecido como Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável ou ODSs, estabelece um plano, para alcançar seus objetivos em 15 

anos, e fazendo parte da Agenda 2030. 

  O projeto apresenta, aos países e sociedades, caminhos para melhorar 

a qualidade de vida para todos, tendo inclusive como slogan da campanha “Não 

deixe ninguém para trás” (ONU, 2015) e seus objetivos incluem desde eliminação da 

pobreza, combate à crise climática, educação para todos, igualdade de gênero, entre 

outros, defendendo uma proposta de um novo desenho para as cidades. 

No presente estudo, há o enfoque no ODS 8, que apresenta o objetivo 

“Emprego digno e crescimento econômico”. Segundo a ONU (2015), trabalho digno 

ou também chamado de trabalho decente, implica a circunstância em que todas as 

pessoas tenham oportunidade de realizar uma atividade produtiva e que tenham uma 

renda justa, segurança no ambiente de trabalho, proteção social para as famílias, 

perspectivas de desenvolvimento pessoal e que favoreça a sociabilidade. 

O documento também enfatiza a relevância de todos os homens e 

mulheres terem as mesmas oportunidades no local de trabalho. Sugere, aos 

governos, trabalharem para construir economias centradas nas pessoas, com 

economias inovadoras e sustentáveis, promovendo em particular emprego para os 

jovens e empoderamento profissional e econômico das mulheres. “Promover o 

crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o 

trabalho digno para todos” (ONU, 2015, online). 

Estes objetivos têm um apelo global para protegermos o clima, a paz e 

a prosperidade das pessoas, porém a ONU também apresenta documentos com 

metas específicas para os países. Seguem algumas das metas do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 8 para a Agenda 2030, no Brasil, especificamente 

relacionadas com nosso objetivo de pesquisa: 
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Quadro 2: Metas ODS 8 relacionadas com a pesquisa 

OBJETIVO PREMISSA 

8.2 

Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio 

da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por 

meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores 

intensivos em mão de obra. 

8.3 

Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as 

atividades produtivas, geração de emprego decente, 

empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização 

e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por 

meio do acesso a serviços financeiros. 

8.5 

Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 

todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com 

deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor. 

8.6 
Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 

educação ou formação. 

8.9 

Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo 

sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos 

locais. 

Fonte: Adaptado de ONU, 2015, online. 

O item 8.2 defende o aumento de produtividade com foco em setores 

de alto valor agregado. Gastronomia é uma atividade cuja manipulação do alimento 

fará com que seu preço varie, sendo uma atividade de valor agregado, onde o 

talento, estudo e experiência fazem total diferença no resultado, aumentando seu 

valor de mercado. Esses produtos geralmente levam a nomenclatura, gourmet, 

premium ou artesanal para demonstrar sua diferenciação (SEBRAE, 2017). 

O objetivo 8.3 implica incentivar a criação, a formalização e o 

crescimento de pequenas empresas. O ensino não formal, a ser discutido mais 

adiante, irá direcionar os conhecimentos também para o empreendedorismo e a 

gestão de negócios gastronômicos. Os indivíduos poderão empreender através dos 

conhecimentos adquiridos na rede de aprendizagem.  

O item 8.5 expõe sobre emprego pleno e equidade de salários para 

trabalhos iguais. A gastronomia é uma área que qualquer um pode trabalhar 

independentemente de sexo, idade ou religião. A única exceção seria para pessoas 

com algum tipo de deficiência, que a depender de suas necessidades e locomoção, 
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não poderão trabalhar nas práticas de cozinha, por ser um ambiente com certa 

periculosidade, por conta de fogo e objetos cortantes. Porém, esta pessoa poderia 

desenvolver atividades administrativas utilizando os conhecimentos adquiridos na 

rede. 

O item 8.6 discute o objetivo de reduzir substancialmente o número de 

jovens sem emprego ou formação. A nossa proposta vem ao encontro a este 

objetivo, fornecendo educação de qualidade, através de uma rede que seria 

acessível a todos, através de tecnologia de fácil acesso. 

E, por fim, o objetivo 8.9 que mostra um cenário de turismo sustentável 

e que promove a cultura e produtos locais. Pouca coisa representa mais um local e 

sua história que a gastronomia. O ensino em rede propõe reforçar ainda mais a 

regionalidade com troca de conhecimentos de pessoas da comunidade que farão a 

perpetuação dessa cultura alimentar e social em torno da comida. 

O relatório da UNESCO de Recomendação sobre o Desenvolvimento 

da Educação de Adultos (1976) define a educação de adultos, bem como estágios 

profissionais como uma educação em que as pessoas aprendem habilidades, 

adquirem conhecimentos técnicos, tomam novas direções, mudam suas atitudes e 

impactam sua vida de uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, com 

participação plena na vida social, econômica e cultural.  

O reposicionamento da educação de adultos no âmbito da 

aprendizagem ao longo da vida em escala global exige modelos de ensino que 

permitam a independência e a liberdade. No passado, a educação de adultos 

influenciava as políticas por causa da visão do capital humano. No entanto, agora a 

educação de adultos oferece uma visão mais abrangente do desenvolvimento 

humano (SEN, 1999). Os princípios e valores do empoderamento devem estar no 

centro, dando a esse indivíduo a capacidade de interagir e participar política e 

socialmente. Não deve ser apenas o desenvolvimento econômico e o trabalho 

apenas como fonte de renda os objetivos da política de desenvolvimento. 

Para Sen (1999), a falta de recursos leva à privação de capacidades 

básicas levando neste sentido a uma limitação da liberdade. Sob essa perspectiva, 

a formação profissional não deve ser essencialmente técnica, em que a teoria e a 

prática não devem ser separadas, colocando-a em convergência com a formação 

geral, pois mesmo que este indivíduo não consiga trabalho na área a qual foi 
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qualificado, ele passa a ter maior competitividade no mercado de trabalho 

aumentando sua chance de empregabilidade. 

Para Freire (1967, p. 94), “a educação teria de ser, acima de tudo, uma 

tentativa constante de mudança de atitude. De criação de disposições democráticas 

através da qual se substituíssem no brasileiro hábitos de passividade, por novos 

hábitos de participação”.  A falta de trabalho retira a sensação de pertencimento ao 

meio social e cria a falsa sensação de falta de direitos. Para Sen (1999, p. 130), a 

desocupação tem efeitos além dos percebidos pela falta de renda:  

Causam danos psicológicos, perda de motivação, perda de habilidade e 
autoconfiança, aumento de doenças e morbidez (e até taxas de 
mortalidade), perturbação das relações familiares e vida social, 
intensificação da exclusão social e acentuação de tensões raciais e entre 
os sexos. 

Os espaços de educação não formal, a ser discutida adiante, 

promovem o enriquecimento da sociabilidade com formação de grupos 

heterogêneos com idades, sexo e experiências de vida diferentes. Além de níveis 

intelectuais diferentes, fazendo com que quem sabe mais ensina quem sabe menos, 

criando vínculos afetivos e enriquecendo o trabalho. 

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

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 protagonismo do 

indivíduo em sua comunidade ou região, surge para quebrar os paradigmas 

positivistas de desenvolvimento com enfoque puramente econômico. 

Antes da década de 1970, uma região era vista como algo inerte, um 

receptáculo, estrutura desprovida de sujeito e organização. Este quadro foi sendo 

revertido e atualmente, esse conceito de região passa a ser de um território que 

passa a ter condições de decidir sobre questões importantes e fundamentais 

(MARTÍN, 1999). 

Segundo Martín (1999), essa mudança das ações que passam a ser 

voltadas a iniciativas de base econômica familiar é uma estratégia de 
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desenvolvimento regional, pois além de maximizar a economia, colabora com a 

interação necessária para a criação de um tecido social e local. 

O Desenvolvimento Regional é um conjunto de desenvolvimentos 

locais, e não apenas o reflexo dos programas de desenvolvimento nacional. A 

principal característica desse modelo é o protagonismo dos sujeitos locais, na 

tomada de decisões, criação de estratégias e implementação das ações. Portanto, é 

um processo de desenvolvimento baseado na autonomia dos atores locais, que, por 

vezes, pode propor o inverso do pensamento dominante (IPADES, 2009). 

Dessa forma, o DL é uma necessidade, visto também que é uma forma 

de gerir com maior eficácia os projetos, fazendo melhor uso dos recursos e garantia 

de melhores resultados com a participação popular. Essa forma de desenvolvimento 

deve ser vista de duas formas, a de realçar os resultados de políticas nacionais e por 

uma melhor racionalidade na dinamização de um território, atenuando os 

desequilíbrios espaciais. Portanto, o DL pode ser identificado através de 4 objetivos 

fundamentais: combate às desigualdades regionais; melhor aproveitamento das 

potencialidades endógenas das regiões; promoção da reestruturação e ordenamento 

do território; participação ativa dos cidadãos na resolução dos problemas locais. 

A relevância do tema se reflete na organização política. A Secretaria 

Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, é uma junção no 

governo atual das antigas Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e 

Urbano e Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos. Atua no 

fortalecimento de sistemas produtivos inovadores regionais, através da integração 

de políticas nacionais, com implementações nos programas de estruturação urbana 

nos âmbitos municipal, estadual e federal, com o setor público, mas também com o 

setor privado.  

São esperadas melhoria de renda e qualidade de vida, com a 

exploração sustentável da potencialidade existente no território com consequente 

restruturação urbana e melhoria na qualidade dos serviços ofertados à população. 

Além disto, há a pretensão de se colaborar com a melhor distribuição de pessoas e 

mercadorias, concentrando oferta de serviços e infraestrutura mais dispersada, de 

forma a fomentar o desenvolvimento de forma mais equânime e justa. São 

estimulados centros urbanos capazes de atrair atividades econômicas, criando 

cidades em rede no interior do país (BRASIL, 2018).  
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A Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e 

Urbano atua de acordo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, 

que dispõe: 

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), atualizada 
pelo Decreto nº 9.810, de 2018, representa instrumento legal que baliza a 
ação em busca da redução das desigualdades econômicas e sociais, intra 
e inter-regionais, por meio da criação de oportunidades de desenvolvimento 
que resultem em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da 
qualidade de vida da população (BRASIL, 2018, online). 
 
 

O mesmo documento argumenta que o DL não pode ser visto, de forma 

unidimensional, reconhecendo no seu planejamento as desigualdades em múltiplas 

escalas de intervenção, por meio de instrumentos multiescalares, facilitando a 

coordenação horizontal do governo e a cooperação federativa para a implantação 

das políticas. Portanto, o DL deve ser tratado como um projeto nacional, porém 

dinamizando a diversidade e potencialização das regiões, favorecendo uma 

integração nacional e gradualmente proporcionando uma convergência de renda 

entre os territórios (BRASIL, 2018).  

A PNDR passou por modernização e, em 2022, passou a apresentar 4 

objetivos prioritários:  

• convergência dos níveis de desenvolvimento e a equidade no 

acesso a oportunidades em regiões que apresentem baixos indicadores 

socioeconômicos; 

• formar uma rede policêntrica de cidades, apoiando a 

desconcentração e interiorização do desenvolvimento do país, considerando as 

particularidades de cada região; 

• estimular ganhos de produtividade em regiões que apresentem 

declínio populacional; e 

• agregar valor e diversificação econômica em cadeias produtivas 

estratégicas, observando critérios como renda e sustentabilidade, especialmente em 

cidades especializadas em produção agrícola ou commodities minerais. 

Para se atingir os objetivos anteriores, foram organizados eixos 

setoriais de intervenção: desenvolvimento produtivo; ciência, tecnologia e inovação; 

educação e qualificação profissional; infraestruturas econômica e urbana; 

desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais; fortalecimento das 

capacidades governativas dos entes subnacionais (BRASIL, 2018).  
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Dentro de cada eixo setorial, estratégias foram desenhadas, para 

alcançar os objetivos prioritários resumidos, a seguir: criação de uma estrutura para 

a articulação das ações entre a federação e a participação popular; implementação 

do núcleo de inteligência regional; planejamento integrado, com elaboração de 

planos regionais de desenvolvimento, projetos em diferentes escalas geográficas e 

pacto de metas; aprimorar a inserção do DR em políticas de planejamento e 

orçamento federal; aderência dos instrumentos de financiamento aos objetivos de 

DR; estimular o empreendedorismo e cooperativismo inclusivo, por meio de 

fortalecimento de sistemas produtivos inovadores, integrando-os a sistemas 

nacionais ou globais; apoio à integração produtiva de regiões; assegurar o 

monitoramento e a avaliação da PNDR. 

  Este último item que diz respeito à transparência e ao 

acompanhamento do programa, é feito através de um sistema público e analítico, 

que reúne informações fornecidas por institutos de pesquisa e é chamado de 

Observatório do Desenvolvimento Regional (ODR). É um instrumento de pesquisa, 

mas também de controle social que assegura a gestão dos recursos e interação com 

a sociedade que deve colaborar, servindo de orientação para ações transversais do 

governo federal. 

  O sistema permite análises de mapas, gráficos e tabelas, sendo 

possível acompanhar a evolução das regiões, analisando os indicadores sociais, 

históricos de financiamentos dos fundos constitucionais, comparar os municípios e 

as macrorregiões. 

 

 

2.3 O TURISMO GASTRONÔMICO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 

 DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

O turismo gastronômico não pode apenas ser pensado nos 

estabelecimentos que servem comida aos turistas, mas sim em toda sua cadeia de 

valor, que inclui territórios, paisagens e patrimônios, através das atividades 

envolvendo a cultura, história e meio ambiente. Ações que podem potencializar o 

fluxo de pessoas, mas também um ciclo econômico que vai além das atividades 

turísticas. 
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A Cartilha lançada pelo ministério do turismo “Gosto pelo Brasil” 

(BRASIL, 2022) analisa a cadeia de valor através da separação de três elementos: 

gerais, turísticos e de consumo e ainda, o que atrai as pessoas, os fatores 

influenciadores do local e os incentivos de fomento.  

Dentro do item elementos gerais, estão os fornecedores tanto de 

insumos, quanto de serviços, que podem ser locais de pequenos produtores ou ainda 

de fora da região como as grandes indústrias. Desta forma, os produtos são 

classificados em (BRASIL, 2022): 

• produtos primários: insumos cultivados ou colhidos na natureza 

que não passam por nenhum processo e é transformado em refeições; 

• produtos artesanais: alimentos feitos de forma manual, a partir 

de métodos tradicionais locais; 

• produtos processados/industrializados: alimentos modificados a 

partir de equipamentos, em pequena ou grande escala. 

Em se tratando de local turístico, além de fornecer os insumos, os locais 

de produção também servem de atrativo para o público. A cadeia de valor da 

gastronomia no turismo está ilustrada na figura a seguir:  
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Figura 1: Cadeia de valor no turismo gastronômico 

Fonte: Cartilha Gosto pelo Brasil, 2022, online. 
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   Além dos fornecedores de alimentos, devem ser considerados outros 

fornecedores diversos relacionados à gastronomia como embalagens, utensílios, gás, 

lenha, transporte etc. Também entram nesta categoria os eventos e atrativos que 

quando ofertados de forma integrada, compõe o roteiro turístico.  

 Quanto aos elementos turísticos, o Ministério do Turismo (BRASIL, 

2022) determina os seguintes conceitos: 

• produtos gastronômicos: são experiências vividas através da 

gastronomia, de forma concreta ou abstrata, de forma que extrapolem o sentido 

comum de satisfação alimentar, feito a partir de atrativos e serviços; 

• eventos gastronômicos: reunião de pessoas em encontros 

planejados e organizados previamente com o objetivo de vivenciar experiência 

gastronômicas que extrapolam o sentido comum de satisfação alimentar; e 

• roteiros gastronômicos: Itinerário planejado e coordenado, 

criado a partir de atrativos que podem envolver produtos, territórios e serviços de 

forma que extrapolem a simples satisfação alimentar. 

A dinâmica do turismo gastronômico perpassa pela biodiversidade 

relacionados com a fauna e flora presente nos diversos biomas, mas também pela 

diversidade histórico-cultural dos territórios, de forma que os conhecimentos, hábitos 

e formas de interação formam a base do desenvolvimento gastronômico, mas 

também são partes fundamentais para a criação de recursos para o turismo 

(BRASIL, 2022). 

Os viajantes citados, no quadro, são aquelas pessoas que se deslocam 

a outros territórios e estabelecem alguma relação com a gastronomia local, divididos 

em três categorias. Há viajantes que têm a gastronomia como motivação principal 

para a viagem, sendo o objetivo principal a vivência de experiências gastronômicas; 

há também aqueles que têm a gastronomia como motivação secundária, onde 

existem outros interesses principais, mas a gastronomia também é importante no 

roteiro e; aqueles que não têm nenhuma motivação gastronômica, porém por 

necessidade irão se alimentar, e assim estabelecer vínculo com a gastronomia local. 

  Os fatores influenciadores são aqueles que afetam as escolhas do 

turista. São classificadas em: 

• qualidade de vida e saúde: procura por alimentos mais 

saudáveis, produtos naturais e contato com a natureza visando o bem-estar; 
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• lazer, entretenimento e diversão: procura por atividades que se 

diferem do cotidiano. A busca por experiências é o principal motivador de 

deslocamentos e a gastronomia pode ofertar uma gama de ações; 

• sustentabilidade: procura por lugares onde há o uso responsável 

dos recursos e descarte de resíduos, além do cuidado do entorno com as pessoas e 

meio-ambiente; 

• busca por informação: eventos como congressos, seminários e 

outros encontros profissionais, proporcionam as pessoas interessadas a ampliação 

de conhecimentos por meio da troca de informações entre os participantes; 

• cultura e identidade territorial: são as pessoas que possuem 

vínculo com o território e por isso fomentam atividades identitárias, mas também é 

considerado o fator atrativo de uma cultura diferente que desperta o interesse de 

turistas. 

Para a exploração de todo o potencial turístico, fazem-se necessárias 

diversas ações conjuntas, envolvendo diversos intermediários como governos e 

instituições, de forma a englobar todas as esferas participantes, por isso, o último 

item diz respeito a agentes de apoio e fomento, que irá contribuir com recursos e 

principalmente práticas estratégicas, de forma a permitir o desenvolvimento das 

atividades turístico gastronômicas de maneira sustentável.  

Para políticas públicas que fomentem o turismo gastronômico, faz-se 

necessário levar em consideração os atores econômicos e sociais envolvidos no 

processo, como o produtor local, o comércio em geral, atrativos turísticos, terceiro 

setor, setor educacional e setor público, entre outros, de forma que as ações se 

desenvolvam, de forma integrada e cooperada, através do engajamento dos setores 

da cadeia de valores. É necessário que o setor seja organizado, a partir de uma rede 

onde cada um irá concentrar esforços para o alcance de um objetivo comum, porém 

a partir de suas capacidades e aptidões particulares. 

Fundamental para que haja sucesso nas ações, que a participação da 

comunidade local seja assegurada, pois as atividades turísticas se desenvolvem no 

território a que esta comunidade pertence e a predileção de um destino turístico 

perpassa a relação estabelecida entre visitantes e visitados. Por isso, é fundamental 

que se desenvolvam estruturas que permitam a participação de todos de forma 

consciente e sustentável, com pessoas que também não trabalham ou tem relação 

com o setor turístico na cidade (BRASIL, 2022). 
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Considerando a multiplicidade de atores e cenários, é necessário que 

haja uma capacidade institucional que garanta a eficiência dos programas voltados 

para o setor, com a avaliação das políticas públicas pautadas sob indicadores que 

abranjam sua efetividade social. Ou seja, os indicadores além de mostrar o 

dimensionamento e nível de cumprimento das metas estabelecidas, ainda deverão 

gerar ações para permitir o planejamento e gestão do desenvolvimento sustentável 

da política pública, com informações consistentes, de modo a favorecer 

interpretações internas e externas ao programa. 

Importante destacar também que por ser um setor tão diversificado e 

abrangente, é preciso um olhar atento a legislações como questões trabalhistas e 

sanitárias por exemplo, sendo necessário também por vezes, garantir marcos legais 

que assegurem a continuidade das ações e também incentivos ao crescimento do 

setor. Políticas públicas que fomentem a comercialização de destinos e produtos 

considerando a capacidade local para o aumento das demandas, melhorando os 

roteiros turísticos ou desenvolvendo novos.  

A inclusão de mais produtos agroalimentares que reforcem a identidade 

local, através de qualificação do setor com a capacitação técnica e sensibilização 

das pessoas, de forma a prepará-las a utilizar a história e cultura locais para tornar 

sua atividade atrativa. Capacitação também na área ambiental, visando à 

sustentabilidade, preparando os locais e os visitantes para conservar o ambiente em 

que o turismo ocorre, mas também para garantir uma produção responsável em 

harmonia com o ecossistema. 

A capacitação também deverá visar a gastronomia local, com foco na 

preservação de suas características originais, que com o passar dos anos pode ser 

modificada perdendo sua identidade, sendo importantes ações feitas em escolas e 

a instrução da comunidade em geral, através por exemplo de profissionalização, mas 

também encontros e festas populares. 

  Este estudo, portanto, irá utilizar como base o fomento de políticas 

públicas para o desenvolvimento das capacidades humanas, que tornarão os 

indivíduos aptos para o trabalho, mas também aptos a criar, ler, escrever, 

argumentar-se melhor, ficando em melhores condições de tomar decisões. Além de 

praticar a socialização com outros membros da comunidade, obter mais respeito e 

consideração no seu convívio, entre tantos outros benefícios sociais que irão refletir 

no desenvolvimento econômico-social.  
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3 REDES DE APRENDIZAGEM E A EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL  

 

A proposta da seção é apresentar discussões sobre educação formal e 

não-formal, a fim de inserir a formação em gastronomia, por meio de redes de 

aprendizagem em redes sociais, contextualizando o presente estudo como educação 

não-formal, em contexto de desenvolvimento regional e local. 

O avanço das tecnologias tem influência direta no conhecimento 

humano. Nossa primeira forma de aprender era apenas a oralidade, em que o 

conhecimento era passado apenas por palavras faladas e expressões corporais, que 

tornava o conhecimento limitado à memória e interpretação de quem aprendia. Além 

de ser voltado para a sobrevivência dos indivíduos, com baixa complexidade.  A 

tecnologia que vinha em seguida, revolucionaria o conhecimento: a escrita.  

A tecnologia da escrita mudou drasticamente nossa forma de aprender 

e ensinar, pois se tornou possível fazer registros destes conhecimentos e replicá-los, 

transformando a ciência como conhecemos atualmente. A quantidade de 

conhecimentos gerados e registrados ficou tão grande, que era preciso uma forma 

de organização e sistematização, e assim, surgiram as ramificações dos 

conhecimentos dando origem à disciplinarização e suas especializações, com 

intensidade a partir do século XVII (GALLO, 2003). 

Com as especializações, cada vez mais, o cientista voltou-se a seu 

objeto e assim houve ganhos no seu conhecimento, porém este isolamento tornou o 

estudo autônomo: se, por um lado, a “especialização potencializa o conhecimento 

do objeto, por outro lado, ela acaba por isolar este objeto, e isto de certa forma, o 

mutila” (GALLO, 2003). Isto acontece porque o objeto perde a relação com os 

demais, afastando-se da vida humana. 

Na educação não foi diferente. O modelo foi replicado e a organização 

dos currículos foi pautada em disciplinas independentes umas das outras. Além de 

ser facilmente controlável, o que o aluno aprende, em que ritmo, facilitando também 

a avaliação de desempenho que passou a ser medido em notas. A especialização 

também favoreceu a formação dos professores e a confecção de materiais didáticos 

de forma padronizada.  

O modelo de árvore foi utilizado por muito tempo, para explicar a 

estrutura por disciplinas, sendo que o tronco é a física, pois no momento de criação 
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deste modelo, a física era base para entender as outras. Este mapa implica uma 

visão hierárquica das matérias, com poucos caminhos e já pré-definidos. A 

comunicação entre eles pode ser feita, porém seguindo o caminho do galho, se 

encontrando em momentos específicos. 

Em meados do século XX, porém, este modelo começou a apresentar 

desgastes visto que o estudo isolado dos objetos já não respondia mais os 

problemas e começou o movimento do estudo hibrido, surgindo a proposta da 

interdisciplinaridade. Esta por sua vez se tornou ainda mais complexa adicionando 

os conceitos de transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade, como forma de fazer a 

comunicação entre os saberes ou até criar novas áreas de conhecimento.  

Este movimento também chegou até a pedagogia, porém, na prática, o 

que se tem, são temas transversais trabalhados em momentos específicos do 

currículo. Apesar de serem novos conceitos, a interdisciplinaridade não deixa de ser 

pautada em disciplinas, sendo a solução, novos modelos para além da disciplina 

(GALLO, 2003).  

Os anos se passaram e entramos em uma nova era tecnológica: a era 

da informática. Com esta era, tudo mudou, inclusive nossa forma de pensar. Foi 

então que, em 1980, Deleuze e Guattari, lançaram o modelo de rizoma como mapa 

dos saberes em substituição ao modelo arbóreo. Este novo modelo consiste em fios 

e nós desordenados, sem começo nem fim, com diversas possibilidades para 

transitar entre eles, sem verticalidade ou horizontalidade entre os saberes.  

A dificuldade de se implantar este novo modelo de pedagogia está 

intimamente ligada com o fato dos professores terem sido formados essencialmente 

através das disciplinas, não tendo condições práticas para efetivar esta 

interdisciplinaridade. Para finalizar, os autores listam três exigências básicas para se 

produzir uma educação rizomática: 

Em primeiro lugar, acabar com a pretensão científica da pedagogia, 

pois já não seria possível prever ou controlar os resultados dos estudos. Em segundo 

lugar, deixar de lado a pretensão de massificação da pedagogia. O processo 

educativo deve ser individual e autônomo. E por fim, parar de compreender o real 

como algo multifacetado, eliminando a fragmentação dos saberes (DELEUZE; 

GUATTARI, 1980). 

Esta ideia de desfragmentar o conhecimento numa educação 

autônoma, nos leva a Paulo Freire (1980) e no conceito de educação dialógica-
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libertária que vem fazer oposição ao sistema utilizado ainda atualmente, hoje 

denominado por Freire, como educação bancária, em que os alunos são tratados 

como contas, cujo os professores devem depositar conhecimento.  

Em vez de se comunicar, o professor emite comunicados e faz 

depósitos que os alunos recebem, memorizam e repetem pacientemente. Este é o 

conceito bancário de educação, no qual o escopo de ação permitido aos alunos se 

estende apenas até o recebimento, arquivamento e armazenamento dos depósitos 

(FREIRE, 1980). 

  Assim são as disciplinas estudadas sem contextualização e que serão 

esquecidas tão logo passe a avaliação. Na educação libertária, o educando escolhe 

o que vai estudar, de modo a descobrir suas vocações e qualidades, assim o 

conhecimento seria procurado pelos alunos e não forçados como na massificação 

dos saberes.  

Esta perspectiva autônoma traz desafios a começar pelo novo papel do 

professor que não tem mais a função de transmitir conhecimentos, mas sim mediar 

e organizar os saberes que os alunos irão adquirir sozinhos. O professor, ao invés 

de ser o mestre dos alunos, se torna seu servo, prestando um serviço de promover 

aos educandos a oportunidade de serem agentes livres, mestres e descobridores do 

próprio conhecimento. Neste modelo, o professor age da forma que resguarde a 

autonomia dos alunos, ainda possui autoridade, mas uma autoridade justificada e 

não opressora. Esta educação pautada na liberdade do aluno pode ser efetivada na 

educação não formal, pois esta não responde a grandes instituições de ensino com 

seus sistemas e regras. 

Assim, como para se atingir o objetivo de aprendizagem em rede, as 

estratégias de ensino e a organização estarão pautadas nos conceitos de educação 

não formal e na autonomia do educando. Porém, a não formalidade está presente 

em todos os níveis de ensino, podendo ser identificada no contraturno das escolas, 

nas igrejas, nas comunidades em geral, envolvendo um universo de temas que 

podem dificultar sua compreensão (AROEIRA GARCIA, 2008). 

Castells (1999; 2000; 2001) discute a nova forma de organização da 

sociedade em redes. 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 essa transformação 

estrutural for observada, surge uma nova sociedade. Essa nova sociedade modifica 
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as percepções de espaço e de tempo, levando ao aparecimento de novos hábitos e 

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.  

Sobre o uso das redes sociais, o autor afirma que 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 

conteúdo. 

Levy (1993, 2003) contribui, ao discutir as tecnologias a favor da 

inteligência, defendendo que o raciocínio humano usado nas atividades diárias, tem 

muito pouca relação com as regras da lógica formal. Uma imaginação auxiliada por 

programas de computador é também uma ajuda ao raciocínio mais potente que a 

velha formalidade do alfabeto. A teoria, em sua versão formal, é um modo de 

comunicação, apresentação do conhecimento e de persuasão, enquanto que a 

simulação digital, é o contrário, corresponde as etapas da atividade intelectual antes 

da exposição racional: imaginação, bricolagem mental, tentativas, acertos e erros.  

O autor também acrescenta a estes conceitos o uso das redes sociais 

na a educação. Segundo o estudioso, quando as redes sociais impulsionam o 

aprendizado coletivo e colaborativo, tem-se o acesso a um mundo de informações e 

algoritmos, que podem auxiliar as pessoas em muitas atividades, causando um 

aumento genuíno e significativo da inteligência humana, implicando na 

democratização do conhecimento (LEVY, 2003). 

 

 

3.1 CONCEPÇÕES 

 

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 
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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), 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, destacando nosso foco de estudo, o ensino profissionalizante fora do 

sistema formal.  

Para ilustrar, seguem algumas diferenças entre os contextos 

educacionais no quadro a seguir: 

Quadro 3: Identidade dos contextos: formal e não formal de educação 

CONTEXTO EDUCACIONAL FORMAL NÃO FORMAL 

PRÓPOSITO Formação geral Formação específica 

ORGANIZAÇÃO Cronológica e 
padronizada 

Individualizada, de acordo 
a necessidade 

TEMPO Longo prazo, contínuo, 
sequencial 

Curto prazo, não 
sequencial 

ESTRUTURA Baseada na instituição, 
currículo padrão, 

avaliação reprovativa 

Baseada no aprendiz, 
currículo flexível, auto 

avaliação para 
recuperação de 

aprendizagem, não há 
reprova 

CONTROLE Externo, hierárquico Interno, democrático 

INTENCIONALIDADE Centrada no educador Centrada no aprendiz 

CERTIFICAÇÃO Diploma e histórico 
escolar 

Certificado de conclusão 
do curso 
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Fonte: Vianna, 2022, p. 18. 

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 não formal que é geral e abrange vários temas. Neste 

item, também traz um fato significativo 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 para 

sua conclusão, enquanto que a não formal tem seu tempo específico para atender à 

necessidade educacional do momento do aprendiz, num curto período. A informal 

não possui tempo ou avaliações, nem etapas desenhadas. 

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, o aprendiz 

tem as necessidades específicas atendidas, com um currículo flexível e democrático, 

com sistema avaliativo não punitivo e centrado no aprendiz. Pois, ter muita 

informação disponível caracteriza a sociedade da informação, mas não caracteriza 

a sociedade da aprendizagem. Aroeira Garcia 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 (2007, p. 9).  

 

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 convergência 

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 fenômenos que circundam esta informação. 
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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. 

Para Sen (1999), a pobreza vai muito além da falta de riqueza e o 

desenvolvimento além do aumento de renda. A falta de recursos leva à privação de 

capacidades básicas, levando neste sentido a uma limitação da liberdade. Devendo 

assim ser o aumento da liberdade humana o objetivo principal das políticas de 

desenvolvimento e a população não deve mais ser passiva em programas de 

desenvolvimento e traçar ativamente o destino de suas comunidades.  

Neste ponto de vista, a formação profissional não deve ser 

essencialmente técnica, o que significa que a teoria e a prática não devem ser 

separadas, colocando-a em convergência com a formação geral. Isso significa que, 

mesmo que alguém não consiga um emprego na área a qual é qualificado, ele será 

mais competitivo no mercado de trabalho, aumentando suas chances de encontrar 

emprego. 

A seguir, os principais motivos que levam à procura por ensino não 

formal por parte dos adultos em formato de mapa mental para melhor visualização: 
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Figura 2: Mapa mental: motivos para preferência pela educação não formal 

Fonte: Vianna, 2022, p. 62. 
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  Os espaços de educação não formal ajudam as pessoas a se 

socializarem com grupos diversos de idades, sexos e experiências de vida. Além de 

diferenciar níveis intelectuais, criar conexões afetivas, ensinar a quem sabe mais a 

quem sabe menos e melhorar o trabalho 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL NO BRASIL 

 

A educação não formal, no Brasil, sempre teve forte relação com 

assistência social e capacitação para o trabalho, sendo normalmente dirigida à 

classe de trabalhadores e seus filhos. Seu surgimento se deu na década de 1960, 

impulsionada pela necessidade da educação dos adultos e foi se desenvolvendo e 

se aprimorando até sua ampliação, a partir especialmente dos anos 1990, para 

crianças e jovens, comandadas por organizações não governamentais (AROEIRA 

GARCIA, 2008; GOHN, 2009). 

No início da década de 1960, o Brasil enfrentava uma gigante 

desigualdade social, tendo entre sua classe economicamente ativa, mais de 

cinquenta por cento de analfabetos (CATINI, 2021). Neste cenário, surge uma prática 

exitosa no Nordeste, que prometia o que as elites nacionais declaravam impossível, 

alfabetização de adultos em tempo recorde, e o responsável por estas experiências 

foi Paulo Freire.  

A metodologia de ensino consistia em trabalhar com palavras e 

expressões que faziam parte do cotidiano dos alunos, como tijolo ou cimento. Além 

disso, o diferencial das aulas eram os debates sobre a vida dos estudantes e sua 

comunidade com o propósito de germinar consciência crítica e autonomia. A primeira 

experiência ficou conhecida como as “40 horas de Angicos”, que era o tempo total 

para se alfabetizar um indivíduo (CATINI, 2021; FREIRE, 1994). 

O projeto cumpria muito bem seus objetivos e ia além, pois Freire 

pensava principalmente no papel da alfabetização na democratização da sociedade, 

pois o próprio voto popular era vetado a analfabetos. Freire pensava na influência da 

participação efetiva da população na construção do futuro da comunidade através 

da democracia. Porém, quando esta prática estava em vias de se tornar uma política 

pública educacional, teve início a ditadura militar que reprimiu os movimentos 

populares, extinguiu este projeto e levou Paulo Freire para a prisão acusado de 
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subversor dos menos favorecidos e propagador da doutrinação comunista Marxista, 

com posterior exílio do país, que teve duração de 16 anos (CATINI, 2021). 

Após a extinção do trabalho de alfabetização, coordenado por Freire, o 

Brasil ficou cerca de dez anos sem nenhum programa que o substituísse, até que 

em 1971, foi lançado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, conhecido pelo nome 

de Mobral. Amplamente divulgado pelo governo militar, para angariar a participação 

da população. A convocação popular era dirigida a empresários, sindicatos, igrejas, 

e indivíduos que tivessem algum contato com analfabetos. A propaganda dizia: 

Ensine o primeiro analfabeto que encontrar: a empregada, o jardineiro, a costureira, 

a manicure. Com o material de alfabetização do Mobral, você ensina qualquer 

pessoa a ler e escrever em 90 dias. Uma divulgação emblemática se dirige 

diretamente a empresários e inverte o ato de educar que até então era coletivo à 

prática de individualização e o coloca a serviço da classe dominante, como mostra a 

propaganda da época a seguir publicada na revista Veja (REVISTA VEJA, 1974, p. 

108): 
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Figura 3: Campanha divulgada pelo movimento brasileiro de alfabetização 

Fonte: Acervo digital da Revista Veja, em 4 de setembro de 1974, 2022, online. 
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A ideia de educação direcionada ao trabalhador para que este se torne 

uma peça rentável, leva a crer que a política pública que deveria ser de atender um 

direito social, na verdade funcionaria como investimento econômico especulativo 

com a promessa de um futuro rentável com mais indivíduos consumidores.  

Apesar do programa não ter obtido sucesso em números de 

alfabetizados, talvez até pela falta de ações para mudanças na realidade social 

desses indivíduos, foi um sucesso seu formato que uniu o trabalho da sociedade civil 

com o Estado, mobilizando pessoas, entidades, associações em função de 

interesses políticos e econômicos, desassociando a formação política à educação 

de adultos. 

Nos anos 1990, com número recorde de Organizações não 

governamentais (ONGs) atuando no país, a educação não formal no Brasil passa a 

ser apresentada como campo de pesquisa (AROEIRA GARCIA, 2007). Um dos 

exemplos é a citação na Declaração Mundial de Educação para Todos:  

A realização de ações conjuntas com organizações não-governamentais, 
em todos os níveis, oferece grandes possibilidades. Essas entidades 
autônomas, ao mesmo tempo que defendem pontos de vista públicos, 
independentes e críticos, podem desempenhar funções de 
acompanhamento, pesquisa, formação e produção de material, em proveito 
dos processos da educação não-formal e da educação permanente. 
(UNESCO, 1990, online). 

A Declaração traz um consenso internacional de ampliação dos 

agentes sociais considerados educativos, fortalecimento de alianças com os 

diversos setores sociais, mobilização de recursos, entidades públicas e privadas 

para que as ONGs consigam produzir conhecimento e formação para a população. 

 

 

3.3 REDES DE APRENDIZAGEM: colaborativas, criativas e tecnológicas 

 

Existem muitas concepções para rede de aprendizagem. Porém, o que 

se considera é o aspecto comum a todas: a colaboração como razão de existir de 

uma determinada rede, como exigência para seu funcionamento.  

Harasim et al. (1995) afirmam que as redes de aprendizagem envolvem 

indivíduos de várias formações que se unem em um esforço comum para buscar 

informações e aplicá-las. Quando uma pessoa considera importante, essas 
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informações podem se transformar em conhecimento. Para resolver problemas 

específicos, é possível usar as interações com as pessoas envolvidas. Estas redes 

podem criar ambientes em que a construção do conhecimento corresponde an um 

esforço de colaboração entre todos os participantes, com conteúdo genuíno e 

aplicável à sua realidade. 

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 TICs 

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 cultura 

dos fluxos globais que, com sua expansão dinâmica, vai substituindo, aos poucos, 

as formas sociais existentes (CASTELLS, 2005). 

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. 

Beluzzo (2014) define que 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 redes 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 
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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 essa 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 RAMS 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, gêneros e 

vivências, porém com objetivos de aprendizagem em comum.  

Freire (2004) caracteriza a aprendizagem em comunhão como um 

projeto político social de transformação para 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 gerada, a partir da colaboração 

dos membros, produzindo conhecimento legítimo que atende às suas necessidades 

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 

detrimento 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. 
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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. 

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.  

 

 

3.4 ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE APRENDIZAGEM: experiências de sucesso 

 

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 
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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.  

Para obter os resultados dos estudos anteriormente citados, 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.  Além desses itens principais, foram menos citados mais sete aspectos 

secundários, porém também considerados importantes. 

Esses pontos são na verdade práticas articuladas com o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e estão listados no quadro a seguir: 

 

Quadro 4: Principais razões para o sucesso das redes de aprendizagem 

RAZÕES PRINCIPAIS 
 

RAZÕES SECUNDÁRIAS 

Foco na aprendizagem 
 

Acesso à educação básica 

Avaliação 
 

Interação com as famílias e comunidade 

Perfil do educador 
 

Trabalho por projetos 

Formação do corpo docente 
 

Respeito ao tempo escolar 

Valorização da leitura 
 

Plano de carreira 

Planejamento 
 

Cargos e salários 

Atenção Individual ao aluno 
 

 

Atividades complementares 
 

 

Parcerias 
 

 

Consciência e práticas de rede 
 

 

Fonte: Adaptado de UNICEF, 2008, online. 

  

A prática de avaliação foi apontada como uma das principais 

ferramentas para o sucesso. As pesquisas demonstraram que a avaliação de 
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desempenho baseado em indicadores ou metas é um fator que contribui com o 

compartilhamento de responsabilidade no grupo e é assumida como um 

compromisso trazendo resultados a todos. E ainda, nesse quesito, ressaltam que 

nem sempre a rede tem autonomia, 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.  

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: 

 

Quadro 5: Desafios apontados para a manutenção das redes 

DESAFIOS 
 

Gestão Participativa. 
 

Qualificação dos participantes. 
 

Integração com as redes de ensino. 
 

Inclusão de pessoas com deficiência. 
 

Fonte: Adaptado de UNICEF, 2008, online. 

 

Segundo o mesmo Relatório, as atitudes dos gestores mais valorizadas 

também foram citadas e estão listadas a seguir: 

 

Quadro 6: Atitudes dos gestores mais valorizadas 

GESTORES 
 

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. 
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Fonte: Adaptado de UNICEF, 2008, online. 

 

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, foram citadas como as maiores dificuldades: 

 
Quadro 7: Problemas enfrentados pelos alunos nas redes de aprendizagem 

DEFICIÊNCIA DOS ALUNOS 
 

Falta de acesso por problemas de conectividade 
 

Autonomia no aprendizado 
 

Gestão do tempo 
 

Planejamento 
 

Autodireção 
 

Automotivação 
 

Fonte: Adaptado de UNICEF, 2008, online. 

Por fim, uma dificuldade encontrada por alguns membros da rede é a 

autoexposição. Medos e inseguranças, quanto às expressões e escrita representam 

um desconforto com a metodologia em redes que exige interação e participação ativa 

no grupo. Porém, também se notou que essa dificuldade diminuía com o passar do 

tempo e contato com as produções dos colegas e bibliografia indicada e esse 

participante passa a produzir conteúdo genuíno, 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). 

A pesquisa foi realizada no ano de 2007, com 18 pesquisadoras a 

campo com o objetivo de descobrir as principais características de 37 redes 

municipais. Essas redes foram escolhidas com base nas informações 

socioeconômicas dos alunos, extraídas do questionário da Prova Brasil, com 

informações das cidades e com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Com populações municipais variando entre 6.379 e 788.773 habitantes, as 
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redes analisadas são representantes dos desafios encontrados em todos os 

municípios brasileiros. 

 

3.5 REDES DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

  

 Neste item, discute-se sobre a RAMS e seus efeitos sociais e 

econômicos, pois com seu alcance além do local, poderá contribuir com o marketing 

das cidades, atraindo turistas, mão-de-obra e captação de talentos, assim como 

poderá servir de precursor ou incentivo para outros níveis de formação, pois causará 

uma popularização da aprendizagem. 

A escrita estende as capacidades da memória a curto prazo, sendo 

eficaz como tecnologia intelectual. Porém, a informática da visualização, também é 

uma tecnologia intelectual e estende a memória de trabalho, funciona como um 

módulo externo que suplementa a imaginação. A capacidade de simular situações e 

possíveis reações é uma função fundamental para os organismos capazes de 

aprender (LEVY, 1993). 

Levy (1993) apresenta a diferença entre o aprender, de forma 

tradicional, com livros e o aprender com as tecnologias, pois o digital nos permite 

fazer simulações que estão muito próximas da atividade intelectual da pessoa. 

Enquanto que o teórico produz enunciados autossuficientes, não susceptíveis a 

críticas e que podem ser interpretados de forma inequívoca, independente de quem 

recebe a mensagem.  

O raciocínio humano usado nas atividades diárias tem muito pouca 

relação com as regras da lógica formal. Uma imaginação auxiliada por programas de 

computador é também uma ajuda ao raciocínio mais potente que a velha formalidade 

do alfabeto. A teoria, em sua versão formal, é um modo de comunicação, 

apresentação do conhecimento e de persuasão, enquanto que a simulação digital, é 

o contrário, corresponde as etapas da atividade intelectual antes da exposição 

racional: imaginação, bricolagem mental, tentativas, acertos e erros. O autor também 

acrescenta a estes conceitos o uso das redes sociais: 

 

Quando se tem acesso a toda essa informação, quando se pode participar 
em redes sociais que impulsionam aprendizado colaborativo, e quando se 
tem algoritmos ao seu alcance que pode auxiliar a fazer muitas coisas, é 
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um aumento genuíno na inteligência humana coletiva, um aumento que 
implica na democratização do conhecimento (LEVY, 2019, p. 53). 

 

Uma das dificuldades enfrentadas em relação à utilização das 

tecnologias para aumento da inteligência humana, é a plataforma utilizada. Em 

muitas situações, os participantes perdem o interesse nos estudos à medida que 

sentem dificuldades com o acesso a navegação e ao ambiente virtual (HARASIM et 

al, 1995).  

Para Monteiro (2019), as mídias sociais, principalmente no pós-

pandemia, destacaram-se como potencializadores educacionais. Dentre as 

principais funções, podemos destacar: 

• facilidade no manejo das funções da tecnologia; 

• construção coletiva de conhecimentos e significados; 

• acesso a múltiplas bases de informação; 

• protagonismo dos estudantes, que além de produzirem conteúdos, 

foram muitas vezes coautores do currículo; e 

• sociabilidade.  

Segundo o mesmo autor, as mídias sociais provocam uma 

ressignificação no ensino aprendizagem, pois, extinguem as escalas macro e micro, 

como família, bairro, cidade, grupos específicos e as substituem por conectividade 

global. 

Castells (2000) conceitua rede como uma 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 sociais, segundo Castells (2000), originam-se em relações 

afetivas entre os usuários de ambientes virtuais, de caráter pessoal ou profissional, 

que através de predileções, unem-se, tecendo novos conglomerados, gerando 

interação entre seus membros com compartilhamento de interesses e conteúdo. 

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. Neste estudo, tomaremos um pelo 
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outro, pois será considerada sua função de compartilhamento de informações entre 

pessoas e instituições. 

Monteiro (2020) aponta que as ferramentas digitais gratuitas, de fácil 

utilização, democratizaram 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 colaboração das tecnologias 

para entretenimento na aquisição de competências educacionais. 

Como exemplos de aplicativos que poderão ser utilizados para uso 

educacional, podemos citar TikTok, Youtube, Instagram e WhatsApp. 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, online). 

 

Nesse aplicativo, os usuários postam vídeos curtos de até 60 segundos 

e são utilizados 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 exigirá desse aluno 

competências para a produção do vídeo, como, planejamento, poder de síntese ao 

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 e corporal. 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 difíceis. Os vídeos foram criados para desenvolver novas 

competências em métodos de leitura e escrita e os professores ficaram conhecidos 

como Booktubers (MONTEIRO, 2020).  
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O Instagram 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. 

Possibilitam 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. 

A quantidade de informações e acesso fácil pelos meios digitais, 

contribuem para formar um profissional diferenciado com mais referências, e 

também com às novas aprendizagens adquiridas para o uso das ferramentas, mas 

também com o uso racional das informações disponíveis. O uso das tecnologias na 

educação, na forma de ensino eletrônico ou e-learning, aborda uma pedagogia 

específica, pois é flexível, atraente e centrada no estudante (SUÁREZ, 2018).  

  A utilização do WhatsApp encontrada em artigos é do uso da 

ferramenta como suporte para as aulas formais. Um exemplo interessante foi a 

utilização do aplicativo pelo curso de medicina da Universidade Federal de 

Uberlândia, onde o professor propôs aos alunos que utilizassem a ferramenta como 

recurso pedagógico, para o aprendizado colaborativo durante o período das aulas. 

 A metodologia utilizada envolveu algumas regras, para que pudesse funcionar 

e foi acordado um contrato de convivência. A primeira regra foi formar grupos 

pequenos, de até cinco estudantes. O horário de interação no grupo foi fixado e 

começava sempre com as boas vindas do professor, que iniciava a atividade 

compartilhando alguma mídia, por vídeo, áudio ou escrita e em seguida fazia o 

convite para a interação. Somente após esse convite, os estudantes poderiam 

começar a postar conteúdos que deveriam conter os conhecimentos adquiridos nas 

aulas para discutir o tema da mídia. A discussão teria prazo de 20 minutos para 

finalização e então seria proposta uma nova discussão com outra mídia, até que o 

professor anuncia o fim da atividade e se inicia um feedback construtivo com toda a 

turma. 

  As regras para boa convivência foi desenhada por todos e procuraram 

sanar os obstáculos para uma boa aprendizagem. Apontaram que todos os alunos 

do grupo deveriam estar no horário combinado, acompanhando todos os passos, 

para a comunicação ser feita em tempo hábil, garantindo velocidade ao debate. 

Também entraram num acordo de não utilizar alguns recursos como gifs e memes, 
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pois os mesmos desviariam a atenção do tema principal, sendo permitido apenas 

emojis, porém complementado com recurso de escrita para aperfeiçoar sua 

expressão. 

  Durante os 20 minutos programados para a discussão, todos os 

membros devem fazer comentários, sendo a presença computada através da 

manifestação no grupo no horário. As mensagens deveriam ter no máximo de 10 

linhas, mas também, deveriam ser evitados comentários curtos monossílabos. Quem 

já tivesse feito um comentário e sentisse necessidade de falar mais, deveria esperar 

todos se manifestarem para depois postar novamente, evitando a monopolização do 

diálogo. 

  Ao final, os envolvidos no experimento chegaram à conclusão de que 

a metodologia utilizada é facilmente reproduzível, de baixo custo e permitiu a 

utilização do potencial didático do aplicativo, que viabiliza o compartilhamento de 

informações de modo rápido e dinâmico. Esse compartilhamento permite que alunos 

tenham uma participação ativa, garantindo uma maior coerência entre teoria e prática 

propondo transformações do ambiente. Uma transformação sentida foi o 

desenvolvimento de competência críticas dos conteúdos disponíveis nas mídias e a 

(co) responsabilização pelo bom ou mal usos dessa tecnologia de comunicação. Por 

fim, concluíram que o aplicativo pode ser amplamente usado em aulas da área de 

saúde baseados na facilidade e agilidade para buscas em tempo real de artigos e 

outros que embasem a discussão e pelo envolvimento dos discentes que atingiram 

um aprendizado efetivo com essa ferramenta que era utilizada para outros fins. 

  Alguns autores, porém, contestam a utilidade das mídias sociais para 

a educação. Martínez (2016) mostra, em suas pesquisas, que parte do problema 

está na distribuição de participação, excesso de tempo, deficiências da organização 

e clareza dos objetivos. Ressaltam que todo trabalho colaborativo envolve uma 

estrutura ou metodologia que permite abordar os elementos específicos de cada área 

que precisa ser construída. 

   Tamayo, Castro e Muñoz (2014) mencionam o emprego das TICs no 

campo gastronômico, não apenas pela ampla rede recursos para a prática culinária, 

mas também é um meio de estratégias didáticas. Os autores consideram que as 

empresas buscam profissionais que também sejam capazes de aplicar a tecnologia 

para inovar e melhorar o setor. Na culinária, as TICs têm permitido uma atualização 

constante, têm contribuído com ideias, para melhorar a qualidade dos produtos, têm 
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aberto as portas de vários restaurantes premiados, sem ter de estar presente, se 

observando e ouvindo as ideias dos chefs mais notáveis do mundo.  

  Na gastronomia, as mídias sociais tornaram-se um ponto alto para a 

divulgação publicitária, tanto para restaurantes, chefs, jornalistas e personalidades. 

Tal é a difusão através desses meios de comunicação que Martínez (2016) reflete 

sobre o alcance das hashtags e das fotos, permitindo analisar as tendências 

gastronômicas do momento, embora isso também crie viralização em relação a 

estilos gastronômicos sem qualquer filtro, promovendo o consumo de produtos da 

moda. 

  Por outro lado, o papel da formação gastronômica em relação às TICs 

deve fomentar uma cultura culinária democratizada, a aprendizagem culinária e a 

ciência em torno da alimentação, é um fator de qualidade de vida, refere Ansón 

(2014, p. 17):  

O objetivo da uma cátedra de gastronomia não pode se limitar a 
formar profissionais ou especialistas. O passo decisivo que uma 
cadeira de gastronomia deve dar é contribuir e promover a 
socialização […] Difundir o conhecimento de forma exponencial, 
aproveitando todas as possibilidades da Era Digital para atingir os 
seus objetivos. 
 

  No caso da gastronomia, é preciso considerar os elementos 

metodológicos no uso de ferramentas, citados por Vázquez et al. (2016), que partem 

de: 

 

Quadro 8: Elementos metodológicos para ensino de gastronomia em mídias sociais 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS  

Associar a um problema contextual 

Especificar as ações por meio de um planejamento 

Estabelecer papéis entre os participantes. 

Justificar as ações realizadas e o impacto ou significado 

Esclarecer os principais objetivos da colaboração 

Indicar por meio de uma avaliação o desempenho do processo 

Dar feedback para identificar os acertos e erros no desempenho. 

Fonte: Adaptado de Vázquez et al., 2016. 

  As tecnologias para o trabalho colaborativo deixaram de ser apenas um 

recurso extra para educação, para se tornar um dos componentes essenciais para 
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aprendizagem. Suárez, (2018) agrupa as vantagens e desvantagens acadêmicas 

das mídias sociais. Como vantagens o autor propõe: 

 

Quadro 9: Vantagens acadêmicas das mídias sociais 

VANTAGENS ACADÊMICAS DAS MÍDIAS SOCIAIS 

União do grupo, sensação de pertencimento; 

Promove a cooperação entre os alunos; 

Permite compartilhar aspectos culturais; 

Melhora a relação entre professor e aluno, pois personaliza a aprendizagem; 

Motiva a aprendizagem por parte dos alunos; 

Promove a participação, mesmo dos alunos mais tímidos; 

Amplia a criatividade dos alunos; 

Promova mais leitura científica; 

Acesso a informações sob vários formatos, facilitando o entendimento; 

Permite deixar áudios e arquivos gravados; 

Abrir um canal para expor ideias; 

Desenvolve a expressão escrita e a comunicação; 

Promove a aprendizagem entre pares; 

Plataforma para anúncios que afetem as questões educacionais; 

Disponibilidade do grupo para esclarecer dúvidas rapidamente; 

Aprender a qualquer hora e lugar; 

Melhora o desempenho acadêmico. 

Fonte: Adaptado de Suárez, 2018. 

 

  O sucesso no trabalho cooperativo requer esforços prévios, ou seja, 

um planejamento baseado em metas comuns, em que o grupo participa e gera 

comprometimento com o que deseja alcançar. Suárez (2018) indica que para a 

execução de uma tarefa onde a aprendizagem colaborativa é evidenciada, devem 

ocorrer os seguintes fatores: Interdependência grupal positiva e responsabilidade 

individual compartilhada: os membros estão conectados, de tal forma que o objetivo 

só pode ser alcançado se todos cumprirem seus papéis, que permite que os 

estudantes trabalhem juntos para maximizar sua aprendizagem; grupos 

heterogêneos formados em termos de habilidades, competências e características;  
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habilidades de comunicação necessárias para interação em grupo; orientação 

permanente do professor para estruturar os grupos e trabalhar de forma eficaz. 

 

Quadro 10: Desvantagens educacionais das mídias sociais 

DESVANTAGENS EDUCACIONAIS DAS MÍDIAS SOCIAIS 

Uso em horários inadequados desvia o aprendizado; 

Comentários impróprios ou inúteis são uma distração; 

Nem todos o utilizam de forma prudente podendo ocasionar desentendimentos; 

Receber e responder muitas mensagens pode ser estressante; 

A comunicação indireta pode levar a má interpretação das mensagens; 

Para alguns alunos é uma distração e tira seu tempo de estudo; 

A qualidade das participações, que podem não ser contributivas; 

A possibilidade de recortar e colar textos para se expressar; 

Uso incorreto da linguagem; 

Relutância por parte dos professores, pois acreditam que é trabalho extra o 

esclarecimento de dúvidas fora do horário de trabalho; 

Ainda há professores que não acreditam na sua utilidade pedagógica e alunos que não 

veem a sua vantagem educativa. 

Fonte: Adaptado de Suárez, 2018. 

   

  Por fim, as mídias sociais, como via de acesso aos estudos, podem ter 

adesão pois, é atrativa devido à fluidez das interações, que não são limitadas pelo 

julgamento do professor, conferindo um importante benefício para a criatividade e 

concretização das ideias da equipe, semelhante aos fóruns de discussão. No 

entanto, deverá se atentar aos valores institucionais e a estratégia didática, de 

acordo com o plano de estudos. É necessário utilizar ferramentas colaborativas 

online que delimitem o ambiente de aprendizagem e assim estabeleçam parâmetros 

de comunicação, por meio de regulamentos e pela perspectiva do aluno ao conceber 

uma ferramenta como um recurso educacional para ser utilizado em equipe. 

  A escolha de uma rede de aprendizagem, como meio para formação e 

capacitação, vem ao encontro as novas formas de interação da sociedade. As redes 

devem ser valorizadas como meio de alterar as políticas públicas e ações do setor 

privado, apoiando o desenvolvimento local, pois partem da criação de valor 
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compartilhado pelos seus membros. As informações geradas coletivamente, se 

tornam significativas e são transformadas em conhecimentos e habilidades.  

  As mídias sociais surgem como um ambiente virtual de aprendizagem 

pois, além de serem acessadas diariamente com facilidade e grande frequência, 

ainda proporcionam recursos de imagem, som e interação, de última geração e de 

forma gratuita. Além desses benefícios em ensino - aprendizagem, ainda há a 

possibilidade de gerar publicidade e renda no canal Youtube, garantindo marketing 

para a cidade, mais membros, recursos e pagamento de salário ao futuro 

coordenador. 
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4 PESQUISA DE CAMPO: olhares sobre as redes de aprendizagem  

 

No presente capítulo, é apresentado o resultado de pesquisa de 

campo, realizada com o objetivo de entender as necessidades funcionais da área 

gastronômica da cidade; conhecer o que pensam os envolvidos na cadeia 

gastronômica a respeito da criação da rede; para servir de apoio a proposição da 

formação da RAMS. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas a 7 líderes 

representantes do poder executivo, empresários donos de restaurantes e pessoas 

ligadas à educação profissional na cidade. O relato detalhado da pesquisa segue. 

 

 

4.1 SOBRE O LOCAL 

 

Campos do Jordão é 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 do estado de São Paulo. Destino de 4,5 milhões de turistas 

todos os anos, 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).  

Segundo o censo do IBGE do ano de 2022, Campos do Jordão possui 

45.935 habitantes e idade média dos Jordanenses é de 34,3 anos. A renda per capita 

obtida pelo somatório dos indivíduos residentes em domicílios particulares 

permanentes em 2022 foi de R$ 767,70. É considerado um município de alta renda, 

de acordo com a tipologia sub-regional que é uma classificação estabelecida para 

distinguir a desigualdade entre os municípios para fins da PNDR (2018), seguindo 

algumas variáveis como distribuição de riqueza entre as famílias e riquezas geradas 

pela dinâmica produtiva em produção de bens e serviços.  

Outro parâmetro utilizado como referência diz respeito às 

características estruturais do sistema produtivo local, sua reflexão no rendimento 

médio per capita da população residente e sua relação com a média nacional. Sendo 

assim, essa variável relativa ao rendimento indica a redução ou a ampliação da 

desigualdade. A tipologia então diz respeito ao cruzamento de duas variáveis, a da 

dinâmica produtiva e a de rendimento e assim gera nove situações possíveis: alta 
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renda com alto, médio e baixo dinamismo, média renda com alto, médio e baixo 

dinamismo e baixa renda com alto, médio e baixo dinamismo. 

  Cidades ou microrregiões consideradas de baixa renda com baixo ou 

médio dinamismo, ocupam o nível de pior rendimento e se considera um patamar 

crítico, pois nessas regiões a acumulação social e capital não é capaz de buscar 

uma melhor inserção produtiva nos índices nacionais para que melhore os 

rendimentos da população.  

As consideradas de média renda e alto dinamismo e baixa renda com 

alto dinamismo, são aquelas que demonstram ter encontrado a capacidade de 

buscar uma melhor inserção produtiva, independentemente da melhora de sua renda 

e as de média renda com médio e baixo dinamismo, são consideradas com uma 

situação desfavorável de renda adicionada a incapacidade de dinamizar o sistema 

estrutural da produção local. 

Campos do Jordão é considerada de alta renda com baixo dinamismo, 

que é uma situação mais favorável, pois situa o município e a microrregião entre as 

25% das sub-regiões de melhor rendimento do país. Assume-se que estes locais 

possuem acumulação social e capital suficiente para manter ou buscar melhor 

posição produtiva a médio e longo prazos, independentemente das tendências 

apresentadas na última década ou no presente (PNDR, 2018). 

 

 

4.1.1 A gastronomia e a educação profissional 

 

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 

município 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). 

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 
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consideravam insalubres e causadoras da disseminação da doença e, ser longe, 

afastada o suficiente destes 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 havia ruas asfaltadas ou 

muita estrutura na cidade, porém, hotéis e comércios foram criados, 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 Lino (2016), 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). 
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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 suíço, 

o sr. Joseph Jurt, que inova no sistema de serviço e gestão, e introduz duas tradições 

da cidade: o chá da tarde e a “Fondue”, feito na versão com queijos ou chocolate, é 

considerado prato indispensável na visita à cidade. 

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, assume 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 

(LINO, 2016). 

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 professores, 

influenciando os pratos oferecidos nos estabelecimentos comerciais.  

Atualmente, algumas instituições promovem os eventos, instrução e 

atrativos gastronômicos para a cidade. Essas instituições estão nas estâncias do 

poder público, setor privado e educacional. Podemos citar como relação direta nas 

decisões do município em relação à gastronomia e sua formação profissional, a 

Secretaria de Turismo, a Secretaria de Educação e o Conselho Municipal de 

Turismo, que é formado por munícipes e tem a missão de criar e monitorar propostas 

de planejamento turístico, de acordo com as instruções e metas do Plano de Turismo 

Municipal. O conselho ainda conta com o Fundo Municipal de Turismo, uma divisão 

da organização financiadora das ações, apta a captar e repassar recursos aos 

projetos turísticos e conta com um repasse anual, proveniente da receita de 

publicidade. 

No setor privado, temos a Associação Comercial e Empresarial de 

Campos do Jordão (ACE), que participa de decisões importantes em prol do 

empresário, promove ações de fomento e de capacitação empresarial, é atuante no 

conselho de turismo e promove eventos de qualificação profissional, como cursos 
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livres, palestras e oficinas em parceria com SEBRAE3, SENAI4 e SENAC5 voltados 

para as necessidades das empresas.  

Outra associação atuante é a Associação da Cozinha da Mantiqueira 

(ACM), onde empresários donos de cerca de 30 restaurantes e negócios afins, se 

organizaram e fomentam ações como eventos anuais ligados à gastronomia local, 

além de criar festivais entre os estabelecimentos dos associados com oferecimento 

de cardápio diferenciado, descontos e brindes. 

Os eventos que têm como atrativo principal a comida são escassos e 

difícil de encontrar na mídia. No momento da pesquisa no ano de 2023, serão 

oferecidos: o Winterbierfest, que estará na sua segunda edição e tem como atrativo 

o consumo de cervejas artesanais; a Festa do Pinhão, organizada pela ACM com 

pratos à base da semente da araucária, oferecidos nos restaurantes associados; o 

Vinhos na Serra, também organizado pela ACM, oferece uma programação com 

base em degustações de vinhos e aulas com chefs convidados da cidade e de fora, 

sendo alguns famosos na área; e por fim, a Festa da Cerejeira que, apesar de não 

ser sobre gastronomia especificamente, oferece comidas e bebidas tradicionais 

japonesas, contribuindo para a variedade alimentar e atraindo turistas para esse fim. 

No setor educacional, temos o Centro Universitário Senac, sendo a 

maior e principal escola para capacitação na área de A&B e turismo, oferece cursos 

de todos os níveis educacionais, sendo alguns com acesso gratuito, em forma de 

bolsa de estudos, além de ofertar descontos para comerciários.  

Outra organização é o Instituto Federal que é uma instituição de 

educação superior e básica, especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica, de forma gratuita com acesso através de provas como o vestibular. 

Porém, apenas oferece cursos de nível superior e nível técnico, não contemplando 

cursos livres e nem especificamente de gastronomia.  

 
3 SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - é uma instituição privada 

sem fins lucrativos, que objetiva a capacitação e desenvolvimento econômico estimulando o 
empreendedorismo no país através de ações educacionais na área de gestão e inovação. 
4 SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - disponibiliza cursos em todos os níveis de 

formação. Oferece soluções técnicas, prestando serviço de consultoria, ensaios laboratoriais 
industriais e suporte tecnológico em apoio ao desenvolvimento da inovação da indústria.     
5 SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - disponibiliza cursos em todos os níveis de 

formação. Oferece soluções técnicas, prestando serviço de consultoria, ensaios laboratoriais 
comerciais e suporte tecnológico em apoio ao desenvolvimento da inovação do comércio de bens, 
serviço e turismo.  
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Por fim, a Escola Mantiqueira de Gastronomia, é uma escola 

organizada por um chef conhecido na cidade, que oferece cursos livres e rápidos 

como workshops e palestras ao estilo aula show. Seu objetivo principal não é a 

educação profissional, mas, poderia ser usada para este fim, como forma de adquirir 

conhecimento rápido.  

O diferencial da gastronomia de CAJ, está justamente nos alimentos 

produzidos sob seu clima frio de montanha, com destaque para a produção de 

vinhos, azeites e recentemente lúpulo, ingrediente de raro cultivo no Brasil, usado 

para a produção de cervejas. Além da degustação dos ingredientes, esses locais 

permitem visitações guiadas compondo diversos roteiros turísticos gastronômicos.  

Com base nas pesquisas, foi sistematizado um panorama da 

gastronomia da cidade baseado nos quatro pilares: as Instituições privadas e órgãos 

públicos que podem interferir diretamente na gastronomia da cidade; o Educacional 

com a oferta de cursos profissionalizantes; os Eventos que tenham comida como 

atrativo e os Diferenciais exclusivos do clima de montanha: 
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Figura 4: Panorama da gastronomia Campos do Jordão-SP, 2023 

Fonte: Elaborado pela autora, 2023. 
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  O patrimônio natural para geração de insumos para a gastronomia, 

provoca a valorização da culinária local e pode significar a motivação de uma viagem, 

pois, além de degustar, o turista também tem a oportunidade de conhecer e aprender 

com os locais de produção agrícola através de roteiros estruturados. Os insumos 

alimentícios são classificados em: 

• produtos Primários: insumos cultivados ou colhidos na natureza que não 

passam por nenhum processo e é transformado em refeições, como exemplos 

típicos da região podemos citar: pinhão, cogumelos, frutas, alcachofras, 

castanhas portuguesas e trutas. Alguns produtos colhidos no próprio dia, 

disponíveis nos restaurantes e para venda direta no mercado municipal e 

frutarias da cidade; 

• produtos Artesanais: alimentos feitos de forma manual, a partir de métodos 

tradicionais locais como por exemplo: queijos, doces, geléias, conservas, 

compotas, embutidos, à venda nos empórios e mercados; 

• produtos Processados/Industrializados: alimentos modificados a partir de 

equipamentos, em pequena ou grande escala, que no caso desta cidade 

também servem de atração turística na visitação às fábricas de: cervejas 

artesanais, azeites, vinhos e chocolates. 

  Quanto aos elementos turísticos, o ministério do turismo (BRASIL, 

2022) determina os seguintes conceitos, abaixo adaptados à região: 

• produtos gastronômicos: são experiências vividas através da gastronomia, de 

forma concreta ou abstrata, de forma que extrapolem o sentido comum de 

satisfação alimentar, feito a partir de atrativos e serviços: na cidade, há oferta 

de restaurantes temáticos como Icebar e outros bares de diferentes estilos, 

chocolatarias com temas lúdicos infantis, cafés finamente decorados etc. A 

quantidade e diversidade de estabelecimentos especializados em 

gastronomia, também se torna um atrativo, potencializada pelo 

reconhecimento dos restaurantes e visibilidade dos chefs. 

• eventos gastronômicos: reunião de pessoas em encontros planejados e 

organizados previamente com o objetivo de vivenciar experiências 

gastronômicas que extrapolam o sentido comum de satisfação alimentar, 

como as festas e festivais populares, degustações harmonizadas, jantares 

temáticos, feiras de alimentos e vinhos, etc;  
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• roteiros gastronômicos: Itinerário planejado e coordenado, criado a partir de 

atrativos que podem envolver produtos, territórios e serviços de forma que 

extrapolem a simples satisfação alimentar, em CAJ há, por exemplo, visitas 

guiadas a vinícolas, fazendas produtoras de azeite, trilhas para conhecer as 

árvores dos frutos nativos, visita a residências de produtores de doces ou 

queijos, visita às fábricas de chocolate e às cervejarias, com direito à 

degustação e algumas ainda com estruturas de restaurante e pousada no 

local. 

  A educação profissional, no município, na área de A&B, pode ser feita 

em dois níveis de formação - superior, com graduação e pós-graduação, oferecidos 

presencialmente no centro universitário, ou ainda, cursos de curta duração 

denominados cursos livres. Para a pertinência deste estudo, serão analisados 

apenas os cursos livres que fazem parte da proposta da RAMS. 

O curso de Livre Organização e Oferta ou como são conhecidos os 

Cursos Livres, são uma modalidade de educação, sem exigência de escolaridade 

anterior e de duração variável, porém, com carga horária máxima de 800 horas. De 

acordo com LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 

Decreto nº 5.154/04, Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97), Parecer 285/04, 

cursos livres pertencem à categoria de educação profissional de nível básico e é 

destinada a proporcionar ao trabalhador, conhecimentos que lhe permitam 

profissionalizar-se, com qualificação ou atualização para o trabalho. 

  Neste subitem, foram pesquisados, nos sites de busca com o 

descritivo, cursos profissionalizantes Campos do Jordão. Foram considerados os 

resultados que continham os cursos livres para capacitação profissional, ligados à 

área de A&B oferecidos em CAJ. Aplicando este requisito, foram encontradas 

apenas duas instituições ofertando vagas para o ano de 2023, a ACE e o SENAC. 

As informações a seguir, foram consultadas nos respectivos sites destas instituições. 

  A ACE oferece vários cursos, tanto presenciais quanto online, através 

de uma parceria com o Empreenda Rápido, que é um programa de 

empreendedorismo e geração de renda. Esse programa é fruto de uma parceria do 

Governo do estado de São Paulo com o SEBRAE-SP, que tem como objetivo 

simplificar em um só lugar, tudo o que o futuro empreendedor precisa para abrir, 

regularizar ou ampliar seu negócio. O programa se baseia em seis pilares, que 

incluem regularização de empresa de forma rápida; acessar crédito com melhores 
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taxas; acesso a clientes através de plataformas digitais; acesso a soluções de 

tecnologia; capacitação empreendedora e cursos de qualificação técnica 

profissional.  

  Os cursos são organizados pelo SEBRAE que em parceria com a ACE 

e Prefeitura Municipal de CAJ, definem a necessidade do município no momento. 

Porém, os cursos são ministrados pelo SENAC, que possui sede na cidade ou pelo 

SENAI, através de laboratórios montados em carretas itinerantes. Os cursos são 

voltados para gestão e empreendedorismo, e os cursos de gastronomia, são feitos 

nos laboratórios de cozinha e outros da área de gestão, feitos de forma remota 

online, porém sempre com aulas ao vivo. 

  Mesmo os cursos online possuem vagas limitadas e o candidato deve 

se inscrever pessoalmente na secretaria de turismo da cidade. É aberto à população 

e menores de 16 anos podem se inscrever desde que autorizados pelos 

responsáveis. Para informações, é disponibilizado um contato direto com os 

organizadores através da plataforma WhatsApp (ACE, 2023). 

  Nos cursos oferecidos pelo próprio SENAC, foram encontradas duas 

categorias. Os cursos livres de carga horária baixa que podem ser pagos, ou se 

concorre a uma bolsa de estudos, é apenas necessário se inscrever no site e pagar 

as mensalidades. Porém, a outra categoria é bem diferente, pois além de estudar, o 

aluno também trabalha no Grande Hotel SENAC, colocando em prática os 

conhecimentos e já adquirindo experiência durante o período do curso.  

  Para adentrar nas turmas disponíveis para esses cursos, o candidato 

deve se inscrever preenchendo os dados de seu currículo profissional, em que é feita 

uma seleção como de um funcionário comum, com dinâmica e entrevista. Concorrem 

pessoas de todo o país, que devem se mudar para a cidade pelo período aproximado 

de 4 meses. Neste período, o aluno fica morando em alojamento dentro da faculdade 

que garante, 5 refeições diárias servidas no restaurante de alunos e funcionários, 

roupa lavada e ajuda de custo. O estudante terá todas as experiências de um 

funcionário e trabalhará inclusive sob escala, aos finais de semana, feriados e 

horários diversos (SENAC, 2023). 

  Os cursos livres, ofertados na cidade, com vagas disponíveis e valores 

do ano de 2023, voltados especificamente ao turismo gastronômico estão listados 

no quadro seguinte. Para essa seleção foram considerados cursos 

profissionalizantes, com certificação: 
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Quadro 11: Cursos livres oferecidos em Campos do Jordão-SP, 2023 

CURSO INST. CH VALOR INGRESSO FORMATO 

Hambúrguer artesanal ACE 40 Gratuito Inscrição 

SEBRAE 

Presencial 

noturno 

Cardápio diet e light ACE 40 Gratuito Inscrição 

SEBRAE 

Presencial 

noturno 

Doces artesanais ACE 14 Gratuito Inscrição 

SEBRAE 

Presencial 

noturno 

Confeitaria de sucesso ACE 10 Gratuito Inscrição 

SEBRAE 

Online 

Ao vivo 

Venda alimentos sem 

desperdícios 

ACE 16 Gratuito Inscrição 

SEBRAE 

Online 

Ao vivo 

Técnicas de Confeitaria ACE 76 Gratuito Inscrição 

SEBRAE 

Presencial 

diurno 

Conservar alimentos do 

seu negócio 

ACE 24 Gratuito Inscrição 

SEBRAE 

Online 

Ao vivo 

Brigadeiros gourmet ACE 32 Gratuito Inscrição 

SEBRAE 

Presencial 

diurno 

Bolos caseiros ACE 20 Gratuito Inscrição 

SEBRAE 

Presencial 

diurno 

Cozinheiro SENAC 750 Bolsa de 

estudos 

Currículo e 

entrevista 

Presencial 

24 horas6 

Garçom SENAC 240 Bolsa de 

estudos 

Currículo e 

entrevista 

Presencial 

24 horas 

Salgadeiro SENAC 160 Bolsa de 

estudos ou 

compra (r$ 

3.608,00) 

Inscrição 

para bolsa 

ou 

pagamento 

de matrícula 

Presencial 

segunda a 

sexta-feira 

período 

matinal 

Formação básica em 

gastronomia 

SENAC 96 Bolsa de 

estudos ou 

compra (r$ 

2.600,00) 

Inscrição 

para bolsa 

ou 

pagamento 

de matrícula 

Presencial 

segunda a 

sexta-feira 

período 

noturno 

Fonte: Elaborado pela autora, 2023. 

 
6 O curso Cozinheiro e Garçom são realizados em período integral, com aulas práticas e teóricas de 
manhã, tarde e noite. Ele ocorre nos hotéis-escola Senac Grande Hotel São Pedro e Grande Hotel 
Campos do Jordão, tendo um dia de descanso semanal de acordo com a escala. A escola oferece 
alojamento e refeições gratuitas no período do curso, com duração de 4 meses. Fonte: Senac-SP 
(2023, online). 
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  Analisando o quadro anterior, é possível afirmar que não há muitos 

cursos na área de serviços e bebidas, já que o único curso ofertado é o de Garçom. 

Porém, este curso tem suas condições de disponibilidade, pois o interessado precisa 

ter disponíveis os 4 meses fora de casa e sem salário, já que recebe apenas uma 

ajuda de custo insuficiente para pagar contas de uma casa por exemplo.  

  Outro ponto que chama a atenção é o número de cursos de confeitaria, 

podendo significar uma procura maior pela população por esse tema, ou uma 

necessidade de formação por poucas opções na cidade.  

  Também se destacam os valores dos cursos do SENAC quando o 

participante não se consegue uma bolsa. Um desempregado provavelmente não 

disporia de R$ 3.608,00 para fazer um curso de Salgadeiro, mesmo porque, há um 

grande número de vídeos e textos ensinando a fazer todos os tipos de salgado de 

forma gratuita. 

  O item, a seguir, é a análise de conteúdo obtido através das entrevistas 

às lideranças diretamente ligadas à área gastronômica e à área educacional da 

cidade.  

   

4.2 COLETA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

  Como dito anteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo, com 7 

atores sociais, para investigar a percepção sobre a criação de rede de aprendizagem 

em gastronomia para a cidade de Campos do Jordão, por meio de redes sociais. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi a entrevista, realizada 

pessoalmente, com cada participante, e gravada através do aplicativo 

multiplataforma de mensagens – WhatsApp. Para Marconi e Lakatos (2004), a 

entrevista é uma técnica que representa um instrumento básico para a coleta dos 

dados. É realizada através de uma conversa oral entre duas pessoas, cujo objetivo 

é obter informações, compreender as perspectivas e experiências dos entrevistados. 

As autoras também advertem que faz parte da técnica uma conversa prévia para 

informar ao respondente o tema, o interesse, a utilidade da pesquisa e o 

compromisso com o anonimato. Neste momento, também se faz a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, conforme Apêndice B. 
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  Para Marconi e Lakatos (2014), as entrevistas oferecem as seguintes 

vantagens: 

• conhecer o que as pessoas pensam sobre o tema pesquisado; 

• obter dados relevantes que não se encontram em fontes documentais; 

• examinar a conduta dos entrevistados através de seus sentimentos, 

analisando reações corporais e forma de se expressar; 

• esclarecer dúvidas nas respostas de imediato; 

• repetir, esclarecer as perguntas. 

  Optamos pela entrevista semiestruturada como instrumento deste 

estudo, pois, nesta técnica, o pesquisador possui uma ideia clara sobre o que será 

relevante nas respostas e se assegura de que os pontos principais serão discutidos, 

porém os respondentes, também têm liberdade de levantarem outros pontos 

importantes para eles. As questões formuladas foram baseadas nos objetivos 

específicos deste estudo.  

 A escolha dos respondentes foi devida a atuação dos atores sociais 

diretamente com o turismo gastronômico da cidade, porém representam diferentes 

perspectivas sobre a temática. As entrevistas foram realizadas em maio de 2023, 

com sete lideranças locais, descritas no quadro a seguir: 

Quadro 12: Perfil dos entrevistados 

ENTREVISTADO OCUPAÇÃO SETOR 

E1 Empresário A&B Privado 

E2 Secretário de Turismo Público 

E3 Empresário A&B Privado 

E4 Empresário A&B Privado 

E5 Secretário de Educação Público 

E6 Empresário A&B Privado 

E7 Diretor de escola 

profissionalizante 

Privado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2023. 

  A entrevista do estudo foi composta por seis questões classificadas em 

abertas, com a finalidade de obter uma visão geral das percepções dos participantes, 

sobre a criação da RAMS para o público da cidade de CAJ. O roteiro da entrevista 
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encontra-se no Apêndice A. Os dados reunidos foram organizados, conforme 

preceitos da Análise do Conteúdo.  

  Para Bardin, a Análise de Conteúdo designa: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (2011, p. 
47).  
  

  A autora define três fases para totalizar a análise: pré-análise; 

exploração do material e; tratamento dos resultados com interpretação e inferências. 

A primeira fase refere-se ao primeiro contato com os documentos. Foi feita a 

organização sistemática deles, em seguida, uma leitura flutuante, a formulação de 

hipóteses e objetivos, criação dos indicadores para orientar a interpretação. No caso 

de entrevistas, como no nosso estudo, elas serão transcritas e a junção das 

afirmações compôs o córpus da pesquisa. 

  Portanto, na pré-análise foi feita a audição de todo o material, seguido 

pela leitura repetidas vezes, desse material transcrito. Após essa primeira 

interpretação, foram selecionadas as afirmações que constituíram o corpus da 

pesquisa, com base na exaustividade, de forma a esgotar a totalidade do conteúdo 

sem omitir nenhum dado. 

  Após a pré-análise foi feita a preparação do material, com a edição das 

entrevistas transcritas, com recortes, classificação e agregação em razão das 

características em comum. Após esta codificação escolhida, foi feita a classificação 

em blocos de categorias, por meio de um modelo fechado (BARDIN, 2011), em que 

se considerou as hipóteses do estudo como categorias de análise. 

   Para Bardin (2011), os modelos de análise podem ser: 

• modelo aberto: categorias são criadas apenas no curso da análise; 

• modelo fechado: categorias definidas antes da análise e, apoiadas por um 

ponto de vista teórico, são submetidas à prova; e 

• modelo misto: categorias definidas no início do estudo, porém o pesquisador 

tem a flexibilidade de mudá-las se achar necessário. 

O modelo escolhido foi o misto, porque a partir das hipóteses, o 

pesquisador pode mudar as categorias se achar necessário. Com base no corpus, 
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foi feita a interpretação dos resultados, por meio da inferência (BARDIN, 2011). Para 

a autora, a inferência poderá “apoiar-se nos elementos constitutivos do mecanismo 

clássico da comunicação: por um lado, a mensagem (significação e código) e o seu 

suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor” (2011, p. 133), ou seja, é o que 

pode ser afirmado a partir do que o sujeito te estabelece. 

  Dessa forma, no presente contexto teórico-metodológico, investigou-se 

a percepção dos participantes sobre a criação da RAMS, para responder ao nosso 

problema de pesquisa – de que forma uma rede de aprendizagem com utilização das 

redes sociais para educação profissional, pode contribuir para o desenvolvimento 

local, se considerada a gastronomia como atividade econômica essencial de 

Campos do Jordão/SP? E, ainda, confirmar ou refutar a hipótese.  

  A seguir, a descrição dos dados, por questão da entrevista, de forma 

a estabelecer os alinhamentos e os distanciamentos tratados em cada uma. 

  A primeira questão investiga a percepção da qualidade dos serviços 

prestados na cidade: “Como você avalia os serviços de gastronomia oferecidos aos 

turistas da cidade? ”. Esta pergunta está correlacionada ao objetivo específico: 

entender as necessidades funcionais da área gastronômica da cidade. 

  As respostas foram praticamente unânimes em relação à qualidade dos 

serviços de gastronomia oferecidos na cidade. Os sete entrevistados defenderam 

que a gastronomia da cidade tem muito boa qualidade, tendo evoluído nos últimos 

anos, mas que pode melhorar ainda mais. A grande quantidade de restaurantes, com 

estilos diferentes, segundo eles, atende bem a demanda.  

   Um entrevistado ainda destaca que há uma divisão do público que 

visita a cidade, e classificou em A, B e C, diferenciados pelo ticket médio gasto por 

refeição. Destacou que há restaurantes para os três públicos, mas que para o público 

“A”, há muito espaço para harmonizações diferenciadas, devido ao grande número 

de cervejarias na cidade (E1). 

  Verificamos, a partir dos relatos dos respondentes, que há uma boa 

percepção da qualidade nos serviços prestados em relação à gastronomia da cidade. 

As opiniões positivas foram unânimes, expostas em afirmações como “Os 

estabelecimentos existentes atendem bem a demanda” (E1), “Há uma boa oferta de 

serviços de gastronomia” (E3) e “Comparado a grandes, cidades temos muito o que 

evoluir, mas comparado a outras cidades turísticas, somos referência” (E6).  
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  As opiniões que diferem, não se distanciam totalmente, pois estes 

respondentes afirmam que há um bom serviço, porém, com amplo espaço para 

aperfeiçoamento, como na afirmação “Atende a demanda, mas há bastante espaço 

para aperfeiçoamento” (E2) e “A demanda é atendida, mas há muitos restaurantes 

oferecendo o mesmo cardápio, há uma necessidade de diversificação dos serviços” 

(E4). 

  A segunda questão indaga sobre formação dos profissionais da área 

de A&B em Campos do Jordão. Esta pergunta vem ao encontro dos objetivos 

específicos: entender as necessidades funcionais da área gastronômica da cidade e 

propor uma rede de aprendizagem para formação de profissionais através das 

mídias sociais. 

  A percepção, de modo geral entre os respondentes, é que é praticada 

na cidade a “aprendizagem organizacional”, ou seja, os profissionais aprendem o 

ofício na prática no local de trabalho. Ideia presente em afirmações como “Habitantes 

locais com longa tradição de trabalho em hospitalidade” (E1); “A capacitação ocorre 

de maneira empírica no trabalho” (E6).  

  Apareceu também nos relatos “baixo índice de capacitação na cidade” 

(E4) e duas afirmações interessantes que chamam a atenção, “Falta de motivação 

das pessoas em buscar capacitação, porque elas ganham salários acima da média 

do mercado” (E4) e “Os salários altos e falta de cobrança dos empresários em 

relação à formação, faz com que a procura por cursos profissionalizantes seja baixa” 

(E7). 

  A percepção geral é de que o índice de capacitação é muito baixa 

nessa área. “A maioria dos profissionais aprendem na rotina de trabalho”, a 

Aprendizagem Organizacional (AO) se destacou nas respostas. 

  O motivo citado para a baixa formação, no entendimento de seis entre 

sete respondentes, é a falta de interesse das pessoas em buscar formação. A alta 

rotatividade de funcionários, culmina em bastantes oportunidades de trabalho na 

área que, somado a alta renda, faz com que as pessoas não tenham interesse em 

buscar uma melhor qualificação do que aquela aprendida no próprio trabalho. 

  Um empresário (E6) destacou que, em contrapartida, há pessoas de 

fora que buscam conhecimento aqui, no Centro Universitário SENAC ou nos 

restaurantes durante o inverno, na alta temporada. Essas pessoas, muitas vezes, 
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revelam talentos, porém, os restaurantes daqui não conseguem contratar pois só 

conseguem contratar cargos específicos ou pagar altos salários, na alta temporada. 

  A terceira pergunta diz respeito à capacidade de atração de público 

com educação profissional com a seguinte questão: Você acredita que profissionais 

especializados poderiam atrair mais público e renda para a cidade? Atende aos 

objetivos específicos: conhecer o que pensam os envolvidos na cadeia gastronômica 

a respeito da criação da rede; discutir sobre o Desenvolvimento Local; e propor uma 

rede de aprendizagem para formação de profissionais através das mídias sociais. 

  As respostas envolveram discussões sobre a positividade do marketing 

gerado por um serviço de excelência, para atração de turistas, porém, neste 

momento, também apareceram as questões da sazonalidade que enfrentam os 

negócios da cidade. Em afirmações como “A capacitação é importante, porém não 

tenho verba para pagar um profissional altamente capacitado o ano todo” (E6). Nesta 

afirmação, o participante da pesquisa, indaga que um profissional altamente 

capacitado como um sommelier de vinhos por exemplo, representa um custo mais 

alto para o restaurante, que na baixa temporada, não tem como arcar com este custo. 

  Por outro lado, há afirmações como “o serviço de excelência poderia 

ser uma forma de marketing para a cidade” (E2) e, “Melhores profissionais poderiam 

trazer maios visibilidade ao município” (E4). Nas respostas destes empresários, o 

serviço diferenciado feito por pessoas especializadas, poderia ser uma maneira de 

atrair mais público inclusive na baixa temporada, por ser oferecido algo diferenciado. 

  Uma fala interessante seria, “Acredito que não há uma maior 

especialização nos funcionários porque não há uma exigência de maior qualidade 

por parte dos clientes” (E6). Este empresário afirma que se houvesse uma maior 

cobrança pessoalmente e nas redes sociais, as pessoas iriam procurar uma 

formação. 

  Outra resposta que se destaca é “Os empresários têm um bom 

faturamento e por isso se mantém em sua zona de conforto, não cobrando, nem 

oferecendo nenhum tipo de treinamento a seus funcionários” (E5). Nesse caso, a 

responsabilidade de formação é transferida aos donos gestores dos 

estabelecimentos, que possuem maior esclarecimento sobre as possibilidades para 

formação. 

  Já um respondente trouxe uma percepção mais abrangente sobre o 

tema, “Acredito que a sociedade civil e poder público devem se unir num projeto 
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único de aprimoramento do turismo e a capacitação deve ser um item discutido, 

traçando um plano a longo prazo, não apenas as necessidades de formação atuais, 

mas também, de onde queremos chegar, para sermos diferenciados de outras 

cidades turísticas” (E7). Nessa afirmação, vários atores sociais devem ser 

envolvidos, para traçar um plano de educação profissional único, com itinerário 

formativo contínuo, com objetivos que virão, de acordo a um objetivo maior de 

aprimoramento dos serviços de turismo do município.  

  De uma maneira geral, os sete participantes concordaram e acenaram 

para a importância da formação para o desenvolvimento local, em afirmações como 

“A profissionalização é fundamental para o desenvolvimento” (E6), “A formação 

também aborda aspectos culturais, importantes para o desenvolvimento” (E1) e “O 

empreendedorismo deve ser abordado nas aulas de modo a trazer consequências 

para o desenvolvimento da população “ (E4). 

  Outro aspecto abordado, porém, que não se opõe a anterior, é o fato 

da formação ajudar a combater a “Alta rotatividade de funcionários” (E1), a ideia, 

segundo o respondente, é a de valorizar os profissionais formados em detrimento 

dos sem formação e, assim, motivá-lo a permanecer mais tempo no mesmo 

estabelecimento. 

  A quarta pergunta se refere à viabilidade da RAMS, correspondendo 

aos objetivos específicos: conhecer o que pensam os envolvidos na cadeia 

gastronômica a respeito da criação da rede; discutir sobre o Desenvolvimento Local; 

e propor uma rede de aprendizagem para formação de profissionais através das 

mídias sociais. A questão foi “Como você vê a possibilidade de funcionamento de 

uma rede de aprendizagem para formação profissional através das mídias sociais, 

sua repercussão e viabilidade? ” 

  As primeiras afirmações a chamarem a atenção, pela repetição, é o não 

impedimento de formação através das mídias sociais. Afirmações como, “Abertura 

de oportunidades de formação” (E2), “Não há nenhum obstáculo para a formação 

em redes sociais” (E7), “Não vejo nenhum empecilho neste tipo de formação” (E5) e 

“Acho interessante pois falará a linguagem dos jovens que não saem do celular” (E1), 

demonstraram que não há preconceitos quanto a um novo tipo de ensino 

aprendizagem. 
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  Aparecem também respostas que não são contra a metodologia, 

porém, afirmam que é preciso alguns cuidados para funcionar. Como em 

“Necessidade de adaptação de metodologias para as redes sociais” (E6), 

“Aprendizagem que ensine também atitudes e valores” (E1), “Necessidade de 

conhecimentos na área de gestão dos estabelecimentos de A&B” (E4). 

  E uma resposta que chama a atenção, “Necessidade de aprendizagem 

prática supervisionada” (E2 e E3). Para estes respondentes, é necessária uma 

complementação prática dos conteúdos aprendidos na rede. Seria “uma espécie de 

estágio supervisionado, com avaliação de desempenho” (E2), e sugere que o 

professor responsável pelo curso na rede, seja também responsável pelo ensino na 

prática, complementa também que os restaurantes da cidade devem ceder espaço, 

mediante um calendário pré-acordado que não atrapalhe o funcionamento dos 

estabelecimentos. 

   Outro ponto interessante foi a correlação com a “Dificuldades 

com sazonalidade” (E5), que, nesta questão, foi pensada na formação especializada, 

como um diferencial que poderia atrair mais público em outras épocas de baixa 

temporada e trazer mais desenvolvimento local. 

  A quinta pergunta questiona quais recursos poderiam estar disponíveis 

para a efetivação da rede, em relação às instituições públicas e privadas. Compõe o 

conteúdo do objetivo específico: propor uma rede de aprendizagem para formação 

de profissionais através das mídias sociais, através da pergunta: “Você participaria 

desta ação coletiva? De que forma poderia contribuir? ”.  

  De maneira geral, os sete respondentes se mostraram dispostos a 

participar e colaborar com a rede com, por exemplo, empréstimo de local: 

“Colaboração com as redes de aprendizagem fornecendo local para as filmagens e 

práticas” (E2); “Posso fornecer a cozinha para treinamento nos dias sem movimento” 

(E6); “Adaptação de locais públicos para colaborar com a rede de aprendizagem”. A 

colaboração aparece também através da cessão de funcionários: “Posso colaborar 

com as redes de aprendizagem indicando funcionários tanto para estudar quanto 

para serem instrutores” (E1), e “Contribuição com a rede através de divulgação nas 

redes sociais” (E4 e E5).  

  Enfim, pode-se inferir que a capacitação profissional, no município, é 

feita de modo geral no local de trabalho, também conhecida como Aprendizagem 

Organizacional. A profissionalização através das redes é viável, com adaptações de 
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metodologia, práticas supervisionadas e avaliação. O conteúdo deve abranger, 

atitudes, valores, gestão e empreendedorismo, para trazer maiores resultados ao 

desenvolvimento local. Os líderes locais estão dispostos a participar e colaborar com 

compartilhamento de espaços, conhecimentos e divulgação em suas redes. 

  Analisadas as respostas e a correlação delas com os sete atores 

sociais pesquisados, pode-se inferir que: 

a) é unanimidade a concordância com a implantação de redes de aprendizagem; 

b) existem problemas comuns relatados pelos participantes sobre os 

profissionais de gastronomia em atuação, o que justifica uma rede de aprendizagem; 

c) há sugestões de aplicação prática para tal, como estágio supervisionado; e 

d) existe disponibilidade dos atores sociais em contribuir para a concretização 

das redes de aprendizagem.  

  Finalizada a pesquisa de campo, é apresentado um quadro de ações, 

com a proposta para a constituição de uma rede de aprendizagem, por meio de redes 

sociais, que permita a qualificação profissional em gastronomia, a fim de promover 

a profissionalização da cidade e região, assim como potencializar o desenvolvimento 

local, mas que pode se estender e democratizar a ação para outras localidades. 
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5 REDE DE APRENDIZAGEM EM MÍDIAS SOCIAIS: uma proposta para a área    
 gastronômica de Campos do Jordão/SP 

 

Na presente seção, apresenta-se um projeto de rede de aprendizagem, 

por meio de redes sociais para a cidade de Campos do Jordão-SP. Esta proposição 

teve como fundamentação a teoria pesquisada e apresentada anteriormente, além 

da análise dos dados das entrevistas dos atores sociais da cidade e está ilustrada 

na figura a seguir: 

Fonte: Elaborado pela autora, 2023. 

FIGURA 5:  Estrutura da RAMS 
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  Espera-se atender uma demanda educacional da cidade com a 

formação a curto prazo, cerca de 2 anos de projeto, cerca de 20 profissionais em 

média por mês, ou 240 profissionais por ano, além de atendimentos pontuais a 

estabelecimentos comerciais participantes da rede, com treinamento personalizado, 

dentro da proposta de valorização da cultura e desenvolvimento local. Para atingir 

estes objetivos, foram consideradas, para a criação da RAMS, as seguintes etapas: 

1. Formação de parcerias: O primeiro passo seria a procura de 

parceiros tanto do setor privado, quanto público. As parcerias devem ser, 

principalmente, de cunho pedagógico, para formar profissionais com certificados 

válidos em território nacional com a chancela de uma escola. As outras parcerias, 

além de apoio material, tecnológico e intelectual, ainda contribuirão para a 

divulgação da rede e angariação de membros.  

  A união de várias instâncias da cidade é fundamental para que o projeto 

cresça e efetivamente contribua para o desenvolvimento local. Segundo Almeida e 

Pereira (2000), se dimensionado pela educação, o capital humano, influencia no 

desempenho do desenvolvimento regional, pois, regiões que têm populações com 

maiores níveis de escolaridade, terão maiores probabilidades de prosperidade. 

Assim como regiões com níveis baixos tendem a ser mais inertes e atrasadas. Assim, 

o incentivo ao equilíbrio de escolaridade e formação entre as regiões faz com que 

haja uma diminuição das disparidades econômico-regionais. 

  Para os mesmos autores, o aumento do nível de educação ou de 

habilidades adquiridas pelos trabalhadores, seja por treinamento, seja por 

conhecimentos específicos, é um fator importante para o desenvolvimento local. 

Para os estudiosos, os investimentos em educação têm sido politicamente utilizados, 

para a redução da pobreza e diferenciação de renda. Assim, além de estimular o 

desenvolvimento local, ainda é um dispositivo para amenizar as disparidades, 

homogeneizando o crescimento socioeconômico entre as regiões. 

2. Planejamento pedagógico: Conversar com os participantes 

sobre os temas mais urgentes e elaborar um plano de formação continuada com 

cursos de curta duração. Eleição de um grupo responsável pela área pedagógica. 

Criar planos de curso com os conteúdos. Criar metodologias de interação, avaliação 

e de certificação. Logo após, seriam discutidos os formatos dos vídeos, considerando 

os locais de filmagem, os equipamentos e os atores da atividade.  
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  O planejamento deve ter como conceito, a atração de público pela 

qualidade dos serviços prestados. Para isso, deverão se basear na percepção de 

valor percebidos pelo cliente pode ser mensurado como o grau de sentimentos 

gratificantes que uma experiência proporciona. Quando a experiência difere da 

expectativa, surge a insatisfação e, quando do contrário, as experiências face às 

expectativas são positivas, o turista ficará satisfeito (ANTÓN et al., 2017; VÁZQUEZ 

et al., 2019).  

  Para identificar o grau de satisfação em um negócio de alimentação, 

deve-se considerar os fatores tangíveis, como a qualidade da comida e estrutura, e 

fatores intangíveis como o atendimento e a consistência do serviço. Alguns estudos 

têm sido realizados sobre a percepção da qualidade do serviço em restaurantes e 

foram elencados fatores que influenciam a experiência e satisfação dos clientes. 

Entre estes estudos, está o realizado por Hwang e Zhao (2010), que encontraram 

três fatores de qualidade percebida que mais influenciam a satisfação dos 

comensais: bom custo-benefício, sabor da comida e limpeza do local. 

  Para Jia (2020), a alimentação nos destinos turísticos está altamente 

associada ao sabor, modo de preparo dos pratos, tamanho das porções, higiene, 

temperatura, cheiro e o frescor são geralmente associados à qualidade pelos 

comensais. Já Seo e Yun (2015) reconhecem a importância da alimentação na 

escolha dos destinos turísticos, para os quais elencaram uma escala de cinco 

dimensões a saber; segurança e qualidade da alimentação; atratividade da 

alimentação; benefícios da alimentação para a saúde; cultura e artes culinárias 

únicas; para medir a imagem da comida em destinos turísticos. 

  Para restaurantes a la carte especificamente, os clientes utilizam três 

características de qualidade para julgar a experiência:  

1. Funcional - qualidade da comida, variedades, tipos de bebida, ingredientes 

diferenciados, entre outros relacionados ao cardápio; 

2. Mecânico - fatores associados ao ambiente, como localização, layout, 

iluminação, decoração, etc; 

3. Humano - fatores associados aos funcionários, seu desempenho, aparência 

e comportamento em geral (WALL; BERRY, 2007). 
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  Para estes autores, o fator humano é o que exerce maior influência 

sobre a percepção da qualidade da experiência para os clientes e a funcionalidade 

constitui apenas uma parte da satisfação do consumo. 

  Parasuraman et al. (1985) criaram um modelo para mensuração de 

qualidade em restaurantes se baseando na comparação entre o serviço esperado e 

o serviço recebido chamado de SERVQUAL, utilizado e citado por diversos autores 

(FITZSIMMONS, 2005, GIANESI; CORRÊA, 1994; KOTLER, 1996). A pesquisa 

mostrou que as expectativas são baseadas na comunicação boca-a-boca, nas 

necessidades pessoais e nas experiências anteriores. Os resultados mostraram que 

os clientes utilizam os mesmos padrões de julgamento, independentemente do tipo 

de serviço prestado. Estes critérios foram agrupados em 10 categorias ou dimensões 

de qualidade expostas na figura a seguir. 

 

Figura 6: Determinantes da qualidade percebida pelo cliente 

 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al., 1985. 

  

  A acessibilidade que aparece como primeira da lista diz respeito à 

proximidade e facilidade de contato, ou seja, ser facilmente acessível por telefone, 

mensagens ou outros meios de comunicação; tempo de espera curto; horário de 

funcionamento que atenda às necessidades da região e localização convenientes. 
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  A comunicação quer dizer manter os clientes informados, ajustando se 

necessário, a linguagem de acordo com seu público, sendo uma linguagem mais 

rebuscada ou mais simples com a inclusão de gírias por exemplo. Essa linguagem 

deve ser usada para explicações, mudanças de horários de funcionamento, relação 

entre serviço e custo, preços cobrados e resolução de problemas. 

  A Competência diz respeito às habilidades e conhecimentos 

necessários para o serviço e envolve: desempenho do pessoal de atendimento, 

desempenho do pessoal de suporte operacional. A Cortesia está ligada a 

amabilidade dos funcionários, abrangendo boa educação e cuidados com os bens 

dos clientes, aparência e higiene dos atendentes. 

  A Credibilidade está ligada à honestidade, inclui neste quesito, 

reputação da empresa, característica dos funcionários e interação com os clientes. 

Características facilmente reconhecíveis em buscas simples pela internet.  Já a 

Confiabilidade, é sobre a consistência de bom desempenho. Significa que a empresa 

honra seus compromissos com precisão nas contas, registros feitos corretamente e 

cumprimento das regras impostas ao estabelecimento. 

  Presteza se refere ao desejo dos empregados em realizar os serviços, 

demonstrando rapidez e satisfação com o trabalho. A Segurança é a ausência de 

riscos ou dúvidas, seja elas, físicas, financeiras ou de privacidade. 

  Os Aspectos tangíveis incluem tudo o que é aspecto físico do serviço, 

tanto do ambiente, quanto das pessoas, incluindo as ferramentas e equipamentos 

utilizados como as máquinas de cartão de crédito, wifi ou até mesmo ou outros 

clientes presentes no local. 

  E por fim, Compreensão e conhecimento é o esforço em se entender 

as necessidades dos clientes, aprendendo sobre as características do público 

frequentador e ainda, proporcionar atenção individualizada aos clientes regulares 

para que se tornem fiéis aos estabelecimentos e retornem constantemente.   

  Para os autores Gianesi e Corrêa (1994), o instrumento criado por 

Parasuraman et al. (1985) é válido para compreender a forma de avaliação dos 

clientes, porém o modelo propõe características muito abrangentes, que não ajudam 

muito os gestores das operações a tomarem decisões e assim definiram outro 

conjunto de critérios para tornar o estabelecimento mais competitivo perante os 

consumidores, combinando o modelo SERVQUAL e observações empíricas 

resultando em oito aspectos: consistência, competência, velocidade no atendimento, 
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ambiente/atmosfera, flexibilidade no atendimento e cardápio, credibilidade, acesso e 

custo. 

  Estes modelos, propõem diversas formas de determinar a qualidade 

dos serviços de alimentação e devem servir de auxílio para os gestores na definição 

de estratégias, para a competitividade de seu negócio, sendo importante adequar o 

modo de avaliação de acordo a cada tipo de serviço. Além deste propósito, o 

conteúdo de avaliação de qualidade, deverá ser incorporado aos estudos da rede, 

afim de incorporar a visão empreendedora nos funcionários e assim, atingir maiores 

índices de qualidade no serviço oferecido. 

3. Motivação para participação popular: Os formatos das aulas 

devem ser, divertidos e diferenciados da educação formal o que deve atrair mais 

público e principalmente pessoas que por algum motivo não conseguiram se formar 

na escola tradicional. É preciso ter pessoas engajados no grupo que gostem de 

trabalhar com vídeos e edição para que a rede sempre esteja atualizada com as 

tendências das redes sociais. Além do formato. O conteúdo também deverá ser 

atrativo pela exclusividade dos temas, que serão desenhados de acordo à cidade. 

Nesta etapa, é relevante o envolvimento dos empresários que deverão incentivar 

seus funcionários. 

  Outra característica importante a ser levada em consideração na 

formulação dos planos de cursos e aulas é a aprendizagem organizacional, já que 

os estudantes trarão consigo estes conhecimentos e esta forma de aprender já 

utilizada há gerações na cidade objeto de estudo. Também deverá ser considerada 

no momento de angariar os membros para a rede, oferecendo vantagens 

acadêmicas, para além das habilidades facilmente adquiridas no local de trabalho.  

  Na visão de DeFillippi e Ornstein (2005), essa perspectiva sugere que 

as pessoas podem aprender pela observação; que a percepção e a interpretação 

têm um papel relevante na aprendizagem; que a confiança e a motivação podem 

impactar a aprendizagem individual; e que há uma mediação cognitiva entre a 

observação e o comportamento futuro. Os processos de interação e participação são 

o pano de fundo para que a aprendizagem ocorra, e a linha que tece esse tecido é a 

linguagem. 

  As pessoas agem conforme o mundo físico e social, onde o saber é um 

aspecto da ação que propicia a interação dinâmica com esse mundo. Quando as 

pessoas agem, dão contorno ao mundo e afetam-no. Assim, a aprendizagem refere-
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se à criação de conhecimento e significados que os grupos atribuem às palavras, às 

ações e aos artefatos, promovendo uma identidade coletiva em termos de quais 

atividades são valorizadas e como os esforços devem ser conduzidos. As pessoas 

que aprendem o fazem pelas interações sociais, num dado contexto e num ambiente 

cultural e social (GHERARDI et al., 1998). 

  Uma pesquisa realizada por Cheetam e Chivers (2005), com mais de 

700 profissionais, abrangendo cerca de 20 profissões, resultaram em 12 

mecanismos de AO, ou seja, métodos de aprendizagem informais profissionais:  

Quadro 13: Métodos de aprendizagem informais profissionais 

MÉTODOS DE APRENDIZAGEM INFORMAIS PROFISSIONAIS 

1. prática e repetição; 

2. reflexão; 

3. observação e reprodução; 

4. feedback; 

5. transferência extraocupacional; 

6. atividades expandidas; 

7. perspectiva de intercâmbio e trocas; 

8. interação mentor e coach; 

9. absorção inconsciente e osmose; 

10. técnicas psicológicas/neurológicas; 

11. articulação; 

12. colaboração e conexão. 

Fonte: Adaptado de Cheetam e Chivers, 2005. 

   

  Estes resultados mostram a variedade de formas pelas quais os 

trabalhadores aprendem, muitas vezes, sob condições de trabalho estressantes. No 

Brasil, Fonseca (2013) realizou uma pesquisa semelhante, porém, especificamente 

com profissionais de cozinha, trabalhadores de restaurantes na Grande São Paulo. 

Como resultado o pesquisador classificou os processos de aprendizagem 

observados, em iniciais, intermediários e avançados, pois segundo ele, representam 

a aprendizagem em diferentes momentos, como mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 14: Processos de aprendizagem organizacional em cozinha profissional 

INICIAL INTERMEDIÁRIO AVANÇADO 

Observação e imitação 
Utilização de medidas e 

calibragem 

Planejamento e 

Sincronização 

Tentativa e erro Testagem de ingredientes 
Antecipação de 

necessidades 

Repetição e Memorização 
Busca de novas maneiras 

de realizar o trabalho 

Desenvolvimento apurado 

dos sentidos 

Acompanhamento de 

profissionais experientes 
 

Criação de novos 

processos 

Superação de medos e 

desafios 
 Releitura de pratos 

Fonte: Adaptado de Fonseca, 2013. 

   

  Foi citada na pesquisa a necessidade de, no início, se acompanhar 

profissionais experientes ao executar as receitas, por etapas, sequências e 

processos que vão evoluindo conforme o aprendizado. Nesta fase, há a insegurança 

e a superação dos medos. Nas aprendizagens consideradas intermediárias, se 

caracterizam pelo início de uma autonomia na busca de melhores maneiras de 

executar um trabalho, o aprendiz começa a desenvolver a criatividade na cozinha. 

Por fim, as aprendizagens avançadas, inclui ações de gestão na forma de 

planejamento e antecipação das necessidades, a confiança e liberdade para criação 

de novos pratos e algo bem interessante que é o desenvolvimento dos sentidos 

durante a realização do trabalho. Paladar, olfato, tato, sentido estético, entre outros, 

é algo particular da gastronomia e poucas outras profissões.  

4. Nomeação de um coordenador: Os fundadores da rede seriam 

coordenadores do projeto até o momento da formação do grupo. Após o início das 

atividades, uma eleição deverá ser feita para nomeação do coordenador ou 

coordenadores escolhidos por todo o grupo democraticamente. 

  O coordenador eleito pelo grupo teria com a monetização do canal, um 

salário para que possa se dedicar ao projeto. Porém além do coordenador, os 
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membros mais ativos devem se organizar em formato de conselho, pois além de 

cuidarem da programação, será necessária a gestão da publicidade e da renda 

obtida pelo canal, além da constante formação de parcerias que surgirão com o 

andamento da rede. 

5. Monetização dos canais: Após a maturação das primeiras 

etapas, será elaborado um plano para geração de renda na rede. A intenção a médio 

e longo prazo é monetizar a rede para haver pagamento de salário aos membros 

fixos e investimentos em melhorias e manutenção. A renda viria de cursos vendidos 

ao público externo e e-books, propagandas dentro dos canais, vendas dos produtos 

dos membros da rede, patrocínios e apoios de empresas.  

  Existem algumas maneiras de ganhar dinheiro com canais na internet, 

como por exemplo, o programa de parcerias do YouTube e esses são os principais 

métodos de monetização por produzir conteúdos:  

• Receita de publicidade: após uma inscrição no próprio aplicativo, que irá avaliar 

o conteúdo exibido, número de inscritos e se não há nenhuma denúncia, é 

aprovada esta modalidade, onde você recebe dinheiro por anúncios exibidos em 

vídeo; 

  Após o canal estar monetizado, poderão ser incluídos anúncios durante 

a exibição dos vídeos. Caso estes anúncios estejam nos vídeos criados, há o 

pagamento por número de cliques e visualizações. 

  O valor depende da interação dos usuários com o anúncio, sendo 

quanto mais cliques e visualizações, maior o valor recebido. Seguem os principais 

tipos de anúncios: Anúncio gráfico: anúncios que aparecem nas laterais dos vídeos, 

disponível para telas de computadores; Anúncio de vídeo ignorável: aparecem antes 

ou durante os vídeos e o usuário pode pular, mas só depois de cinco segundos; 

Anúncio de vídeo não ignorável: não pode ser interrompido, aparecem antes ou 

durante o vídeo e têm duração de até 30 segundos; Anúncio de sobreposição: 

banner que aparece sobre o vídeo, apenas no computador. 

  A publicidade também poderá vir de acordos fora do canal, com 

propagandas locais dentro dos vídeos, onde se pode ganhar apenas com a 

publicidade ou também com a comissão das vendas. 

• Clubes de canais: essa função cria uma assinatura mensal para os membros, ou 

até doações voluntárias, para apoiar a criação de conteúdo, em contrapartida o 

membro conta com benefícios especiais, como cursos exclusivos e brindes. Esta 
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modalidade poderia ser oferecida aos empresários que poderiam contar com 

treinamentos individuais, anuais para sua equipe, por exemplo; 

• Super Chat e Super Stickers: nessa modalidade os participantes do canal podem 

comprar mensagens que ficarão em destaque no chat das transmissões ao vivo; 

• Estante de produtos: é possível adicionar lojas e produtos oficiais no canal da 

rede e lucrar com as vendas. Essa opção fica disponível nas páginas de exibição 

para os inscritos; 

• Receita do YouTube Premium: os criadores dos canais recebem uma parte da 

taxa de assinatura do usuário Premium (assinantes), quando assistem seus 

conteúdos; 

• YouTube Shorts: Nova modalidade de vídeos, onde há um fundo de recompensa 

que distribuirá dinheiro para criadores que publicarem vídeos curtos originais e 

criativos para a comunidade. 

  Atualmente, para ter acesso a esses benefícios, é preciso se inscrever 

no Programa Parceiros do Youtube, e ter nos últimos 12 meses, 4 mil horas de 

conteúdo assistido, no mínimo, 1 mil inscritos e o conteúdo precisa ser original, ou 

seja, só será possível a monetização após 1 ano de criação do canal e atingir o 

número mínimo de inscritos. 

 

5.1 DESAFIOS 

 

Os desafios serão muitos, porém a princípio podemos destacar as 

necessidades de obtenção de recursos materiais, tecnológicos e intelectuais. Desde 

a captação de parceiros à captação dos participantes. 

As parcerias serão necessárias para alcançar o nível de 

profissionalização e aumentar o catálogo de conhecimentos que o grupo pode 

adquirir, além de favorecer o networking, possibilitando contatos entre profissionais 

e relacionamentos de trabalho. Os recursos materiais necessários listados no 

capítulo anterior, também serão fruto dessas parcerias que irão ceder espaço, 

equipamentos, e disponibilidade de funcionários ocasionalmente, durante as 

gravações.  
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  Os recursos tecnológicos, dizem respeito às ferramentas e aplicativos 

utilizados para a aprendizagem. Partem da premissa de ter fácil acesso e utilização 

por parte dos usuários, sendo proposto o uso de aplicativos de mídias sociais como 

plataforma, por sua fácil interface e por ser um ambiente virtual atrativo favorecendo 

a visibilidade interna e externa da rede. Pela facilidade de acesso, recursos 

tecnológicos disponíveis e possibilidade de monetização, são indicadas para a 

formação da RAMS neste projeto, as mídias Youtube e Whatsapp. O Youtube para 

acompanhamento das aulas, divulgação ao público e o Whatsapp para 

comunicações pontuais e reuniões da turma. 

Os recursos intelectuais envolvem os conhecimentos que serão 

compartilhados na rede, mas também todo o background educacional, que envolvem 

principalmente os planos de curso, planos de aula, avaliação e certificação. A 

certificação se faz importante para ter um reconhecimento público desses 

conhecimentos adquiridos. A avaliação deste estudante deverá ser diferente da 

educação formal, sendo muito importante a avaliação diagnóstica para levantar o 

que este aluno traz de experiência e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. 

O grupo coordenador é necessário, para organizar e programar as 

atividades, além de terem a função indireta de motivadores dos membros e 

divulgadores da rede. A motivação tem ligação direta com o sentido que o 

conhecimento traz a um indivíduo. Conversas, discussões democráticas acerca do 

conteúdo e formato dos cursos certamente motivará seus membros a participarem e 

colaborarem. 

Para angariar parceiros, deve-se preparar uma apresentação 

estruturada do projeto, oferecendo de forma clara as contrapartidas. Também deve 

ser clara a forma de organização e o cronograma das ações. 

A seguir, quadro com resumo dos desafios para a efetiva formação e 

manutenção da rede. 
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Quadro 15: Desafios para a formação das RAMS 

RECURSO DEFINIÇÃO 

Ferramentas tecnológicas 

Alinhar ferramentas tecnológicas para atender ao pleno e 
integral funcionamento da rede de aprendizagem. Uso das 
tecnologias para promover a troca de conhecimentos. Uso de 
redes sociais, aplicativos comuns para divulgação e troca de 
informações. Sugestão: Youtube, Tik Tok, WhatsApp. 

Parcerias 

 
Viabilizar parcerias com as instituições envolvidas na cadeia 
gastronômica e que se beneficiarão dos resultados; 
compartilhamento de conhecimentos entre os participantes e 
com a interação de profissionais da cidade e técnicos externos. 
 

Grupo coordenador 

 
Reunir profissionais envolvidos nos segmentos A&B, para 
compor um grupo coordenador; Pessoas eleitas pelo grupo que 
farão a gestão da rede, como traçar cronograma de ações, 
angariar parcerias e patrocínios, formato de divulgação dos 
conteúdos, identidade da marca etc. 
 

 
Motivação/Criação de 

vínculos afetivos 

 
Motivar a participação dos membros; com tratamento de 
questões levantadas pelos participantes com temas 
significativos, porque concentram uma diversidade de atividades 
e de informação num trabalho colaborativo que leva ao 
conhecimento. 
 

 
Avaliação 

 
Reconhecimento, validação e certificação desses 
conhecimentos adquiridos. Faz-se necessário criar mecanismos 
de avaliação e reconhecimento de competências que considere 
também as experiências dos indivíduos. As habilidades para a 
vida que não são facilmente mensuráveis, mas que permitirá 
estabelecer uma certa equivalência com a educação formal, 
admitindo uma vasta gama de níveis de desempenho garantindo 
reconhecimento de uma aprendizagem ao longo da vida. 
 

Monetização do canal  

Criação de um canal profissional; 
Planejamento de postagens; 
Compartilhamento do conteúdo em outras redes; 
Alcançar a meta de 10.000 inscritos; 
Promover conteúdo pago nos vídeos; 
Criar o clube do canal, com financiamento coletivo; 
Criar estante de produtos do canal, para vender produtos 
exclusivos; 
Ativar a receita do YouTube Premium; 
Propaganda dos estabelecimentos locais. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2023. 

 

A proposta de uma RAMS em Campos do Jordão/SP, conta com o 

desafio de firmar parcerias com organizações já atuantes na cidade e que possuem 
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interesse na fomentação da identidade gastronômica e consequente atração de mais 

público. Para ser atrativa a parceria, serão oferecidas as contrapartidas a cada 

instituição: 

• Centro Universitário Senac: faculdade que oferece cursos na 

área de gastronomia na cidade. Parceria intelectual com a participação de 

coordenadores pedagógicos, professores e alunos dos cursos da área de A&B na 

elaboração do plano pedagógico, uso da estrutura da escola como, computadores 

disponíveis ao público, biblioteca, empréstimo da cozinha e outros ambientes para 

encontros pontuais.  

  Contrapartida: marketing e divulgação através das redes sociais, 

diversidade dentro do centro universitário, envolver os alunos em projetos reais, 

desenvolvimento de novas competências tanto nos alunos quanto nos professores 

do centro, porta de entrada para futuros alunos, contribuição com a economia e 

formação de profissionais para desenvolvimento da região, cumprindo a missão da 

empresa. 

• Estabelecimentos comerciais da área de A&B: como a 

Associação Cozinha da Mantiqueira (ACM), Associação Comercial e Empresarial 

(ACE), e outras empresas do setor privado que podem contribuir com recursos, 

materiais de apoio, espaço para as gravações, empréstimo de utensílios e 

equipamentos, incentivo para que seus colaboradores participem, angariando 

membros para a rede.  

  Contrapartida: funcionários capacitados gratuitamente, atendimento 

das necessidades educacionais, pois todos participarão da elaboração dos 

conteúdos abordados, funcionários motivados, marketing e divulgação dos 

estabelecimentos através das redes sociais e contribuição com o desenvolvimento 

do município. 

• Prefeitura de Campos do Jordão e Câmara Municipal de 

Vereadores: Prédio público de fácil acesso. Utilização de espaços para encontros e 

gravações, fornecimento de internet e equipamentos, divulgação para a população.  

  Contrapartida: marketing e divulgação através das redes sociais para 

atração de mais público, propaganda política para os envolvidos, cidadãos mais 

satisfeitos com a gestão em projeto de baixo custo. 
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Os recursos tecnológicos no início poderão ser emprestados das 

instituições de acesso público ou dos próprios membros participantes, porém o ideal, 

seria adquirir em curto prazo equipamentos próprios da rede, com câmera, 

iluminação, áudio e computador que garantam a qualidade dos conteúdos 

produzidos. Os equipamentos ficariam sob a responsabilidade do coordenador do 

projeto. 

Os recursos materiais seriam basicamente equipamentos para a 

produção dos conteúdos como, celular com câmera de alta resolução e ferramentas 

de edição de vídeo ou outras câmeras; microfone; iluminação para filmagem 

adequada; acesso à internet de alta velocidade; parcerias com escolas e comércios 

para utilização dos ambientes para gravação. 

  A médio e longo prazos popularizar e gerar renda com os canais 

sociais, para a manutenção e investimento da própria rede que poderá ser também 

geradora de emprego na cidade.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao retomar o objetivo geral do estudo que é explorar a possibilidade de 

formação em gastronomia, através de uma rede de aprendizagem cujas atividades 

ocorrerão no ambiente virtual, através das mídias sociais, potencializando o turismo 

gastronômico e o desenvolvimento local atraindo mais turistas com o aumento da 

qualidade nos serviços de alimentação, pode-se considerar o que segue. 

A gastronomia, no conceito turístico, é compreendida como 

manifestação cultural, consolidando-se como elemento estratégico, para atração de 

público em um destino. A formação de recursos humanos especializado na cultura 

local e em técnicas culinárias se faz necessária. 

A educação formal, por vezes, não consegue atingir o objetivo de ser 

para todos. Seja 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 debatedores, professores e 

executores, pois aprendem dialogando, ensinando e fazendo. 

De forma a promover o diálogo entre a educação não formal e o 

desenvolvimento considerou-se como uma das bases para concepção do projeto 

foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tendo como foco o ODS 8, que 

apresenta “Emprego digno e crescimento econômico”, ou “Trabalho decente”. 

Determina que todas as pessoas tenham oportunidade de realizar uma atividade 

produtiva e tenham uma renda justa, perspectivas de desenvolvimento pessoal e que 

favoreça a sociabilidade. Sugere, aos governos, trabalharem para construir 

economias inovadoras e sustentáveis, em particular emprego para os jovens e 

empoderamento das mulheres. 

A proposta de uma RAMS para profissionalização, na área de A&B, 

vem ao encontro a sanar a formação de recursos humanos para o setor de serviços, 

que capacitará os indivíduos para disputar vagas que exigirão alto valor agregado. 

Além de indiretamente capacitar para autonomia, aprender a aprender, 

planejamento, gestão do tempo, trabalho colaborativo, letramento digital, 
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comunicação, criatividade e interação social, que também trarão contribuição para o 

desenvolvimento local.  

  Em Campos do Jordão-SP, a rede será viável com a parceria de 

organizações já atuantes na cidade que possuem interesse na fomentação da 

identidade gastronômica e atração de mais visitantes, mas também instituições que 

defendem o desenvolvimento humano como missão.  

Com as parcerias das instituições de ensino, sugere-se que será feito 

um planejamento pedagógico amplo que atenda a necessidade dos membros, com 

apoio aos materiais desenvolvidos, métricas para avaliação dos alunos e do 

aproveitamento do projeto e ainda, uma colaboração na certificação desses alunos 

que terão também a chancela de instituições de nome no mercado. 

A parceria do setor privado poderá ser feita através dos empresários 

que, se mostraram dispostos a colaborarem através de fornecimento de recursos 

como, local para as aulas, funcionários indicados para estudar e ministrar conteúdos, 

conhecimentos para o planejamento da programação e divulgação em suas redes. 

Em contrapartida, a formação desses profissionais poderá beneficiar 

esses empresários, que terão mão de obra capacitada especificamente para atender 

à necessidade local. Pretende-se capacitar os indivíduos a trabalhar colaborativa e 

criativamente, causando a possibilidade de pertencimento à cidade, a medida que 

se envolve a cultura e história nos encontros. A aquisição de novas competências e 

habilidades, seguramente, trará maior qualidade dos serviços e, consequentemente, 

a atração de mais turistas aumentando a oferta de emprego e renda. 

  A análise do conteúdo das entrevistas revelou que a capacitação 

profissional no município é feita há gerações, de modo geral, no local de trabalho, 

também conhecida como Aprendizagem Organizacional. Formato que é cômodo 

para os funcionários e para os empregadores, que não dispõem de tempo ou verba 

para treinamentos. Fato que deve ser considerado significativo, pois reflete 

diretamente na motivação em participar da rede. Este dado deverá ser usado para 

confeccionar os planos de aula e o itinerário formativo dos cursos. 

  Outra questão destacável foi sobre a metodologia. Segundo alguns 

respondentes, a profissionalização através das redes é viável, com adaptações de 

formato, práticas supervisionadas e avaliação. Ao mesmo tempo, estes empresários 

oferecem seu estabelecimento para que as interações práticas ocorram, assim como 
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funcionários especializados para ministrar estas aulas. As avaliações deverão ser 

feitas de forma sistematizada com o apoio de instituições de ensino. 

  O conteúdo a ser trabalhado nos cursos também foi abordado, e foi 

requisitado que se abrange em todas as aulas, valores, gestão e empreendedorismo, 

para trazer maiores resultados ao desenvolvimento local e sanar, segundo eles, o 

principal problema dos colaboradores que são as atitudes e falta de maturidade 

corporativa. 

Os desafios comuns à formação da rede estão pautados principalmente 

na eleição de um grupo gestor 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 ativa e não apenas como espectadora. 

Quanto ao público estudante, as dificuldades que se espera encontrar 

dizem respeito a angariar novos membros e fazer com que entendam a proposta; 

complicações com a leitura e interpretação dos textos; mantê-los motivados a 

contribuir com os conteúdos. As potencialidades, virão na forma de conhecimentos 

compartilhados, adquiridos pela prática profissional; contribuição histórico-cultural e 

sociabilidade entre os moradores locais. 

O desenvolvimento local não deve apenas se basear no contexto 

econômico, mas também através da formação de capital humano e aumento da 

capacidade humana desse local. Nesse sentido, iniciativas ligadas a educação e 

formação profissional são fundamentais para fomentar o desenvolvimento. Essa 

formação deve fornecer uma visão crítica, criativa e emancipatória, capacitando 

cidadãos conscientes de seu papel participativo na sociedade de modo que interfira 

nas decisões importantes de sua região e sendo ativo no processo democrático, 

fomentando o desenvolvimento local. 

A escolha das mídias sociais como meio surge como uma proposta 

destinada a reestruturar o sistema de educação já existente, utilizando recursos 

gratuitos e de fácil acesso a todos. Apresenta homens e mulheres como agentes de 

sua própria educação, sem a limitação a um período de presença na escola, através 

de interações entre seus pensamentos e ações e ensino e aprendizagem, utilizando 

aplicativos de utilização diária. 

Este estudo pretende contribuir com a formação de redes de 

aprendizagem profissional, para possibilitar ajudar a sanar o impasse da educação 

de adultos, e a fim de que essas pessoas desenvolvam habilidades e qualificação 
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técnica, mas também mudanças em suas atitudes e influenciando seu meio, sendo 

esta educação parte integrante de um esquema global para a aprendizagem ao longo 

da vida.  
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APÊNDICE A 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

LIDERANÇAS CAMPOS DO JORDÃO/SP 
 
 

1. Como você avalia os serviços de gastronomia oferecidos aos turistas da cidade?  
 
 
2. Como você enxerga a qualidade da formação dos profissionais da área de A&B  
em Campos do Jordão?  
  
 
3. Você acredita que profissionais especializados poderiam atrair mais público e 
renda para a cidade?  
  
 
4. Como você vê a possibilidade de funcionamento de uma rede de aprendizagem 
para formação profissional através de redes sociais, sua repercussão e viabilidade?  
 

 

5. Você participaria desta ação coletiva? De que forma poderia contribuir? 
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APÊNDICE B 

 

Título do Estudo: DESENVOLVIMENTO LOCAL E PROFISSIONALIZAÇÃO EM GASTRONOMIA 

ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS: uma proposta direcionada a Campos do Jordão/SP 

 

Pesquisador Responsável: CAMILA VIEGAS VIANNA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(A) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma ENTREVISTA. Por favor, leia este 

documento com bastante atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma palavra ou frase que o(a) 

senhor(a) não consiga entender, converse com o pesquisador responsável pelo estudo para 

esclarecê-la. 

A proposta deste termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é explicar sobre a 

entrevista e solicitar a sua permissão para que as respostas dadas possam ser publicadas em meios 

científicos como revistas, congressos e/ou reuniões científicas. 

O objetivo desta pesquisa é explorar a possibilidade de formação de recursos humanos na 

área de gastronomia, através de uma rede de aprendizagem cujas atividades ocorrerão no ambiente 

virtual, através das redes sociais, potencializando o turismo gastronômico e o desenvolvimento de 

Campos do Jordão/SP. 

Se o(a) Sr.(a) aceitar responder a esta pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua 

participação serão: assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e responder a 7 

perguntas abertas de natureza exploratória. As respostas serão gravadas para posterior transcrição. 

O tempo médio para concluir a pesquisa é de 20 minutos. 

A pesquisa é confidencial e as respostas serão expostas publicamente sem identificação do 

respondente. O risco do participante é mínimo pois não envolve questões relacionadas à 

subjetividade dos participantes. NENHUM DADO QUE LHE POSSA IDENTIFICAR, COMO NOME, 

CODINOME, INICIAIS, REGISTROS INDIVIDUAIS, INFORMAÇÕES POSTAIS, NÚMEROS DE TELEFONES, 

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS, FOTOGRAFIAS, FIGURAS, CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (partes do 

corpo), entre outros serão utilizadas sem sua autorização.  

Contudo, esta entrevista também pode trazer benefícios. Os possíveis benefícios resultantes 

da participação na pesquisa, é o aumento das possibilidades de formação de pessoas com mais 

especializações na área de alimentos e bebidas. 

Sua participação nesta entrevista é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Não 

está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação e não terá nenhum custo com 

respeito aos procedimentos envolvidos. 

 Caso tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável 

Camila Viegas Vianna, pelo telefone (19) 99903-5335, pelo e-mail camilaviegas@hotmail.com. É 

garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre a pesquisa e suas 

consequências, enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois da sua participação. 
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Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Uni-FACEF. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os 

interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma, o comitê tem o papel de avaliar 

e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de 

proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 

confidencialidade e da privacidade. Telefone: (16) 3713-4630 – das 8h às 17h e-mail: 

comep@facef.br 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma do(a) Sr.(a) e a outra para os pesquisadores.  

 

Declaração de Consentimento 

Concordo em participar do estudo intitulado: “DESENVOLVIMENTO LOCAL E 

PROFISSIONALIZAÇÃO EM GASTRONOMIA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS: Uma proposta direcionada 

a Campos do Jordão/SP” 

 

 

__________________________________ 

Nome do participante ou responsável 

 

__________________________________ 

Assinatura do participante ou responsável 

 

 

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 

 


