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“A Terra 
É o gueto do universo, 

Mas tudo que há de belo está aqui, 
Venha você pra conferir 

Desligue a televisão 
O que você quer encontrar pode estar lá fora 

Você tem que respirar 
Não dá pra viver de ilusão 

O mundo há se acabar, mas ninguém sabe a 
hora 

Você tem que encarar 
Um homem passa fome 

Mesmo tendo o que comer 
Enquanto o que não come 

Tem a sede de viver 
Força pra lutar 
Fé para vencer 

Quantos dragões nós iremos combater 
Força pra lutar 
Fé para vencer 

Na mão de Deus, tudo pode acontecer”  
 

Jorge Jose Da Rocha Souza e Zeider Fernando Pires  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

RESUMO 

 

Os projetos que valorizam a gastronomia no Brasil são indispensáveis para uma 
reflexão sobre políticas públicas futuras para o combate à insegurança alimentar. 
Neste cenário, a participação cidadã se faz pertinente, surgindo assim o problema 
de pesquisa, de que forma a sociedade civil pode se organizar com a instauração de 
um conselho municipal de gastronomia e cultura alimentar para gerar 
desenvolvimento social? Gerando o objetivo geral, analisar as contribuições da 
instauração e atuação do Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar 
em Campos do Jordão/SP alinhado com a Lei Municipal n° 4.118/22, de combate ao 
desperdício de alimentos. A pesquisa é qualitativa com a pesquisa de campo 
envolvendo o grupo que participou do desenvolvimento da Lei Municipal de combate 
ao desperdício de alimentos, o levantamento bibliográfico e histórico sobre o 
desenvolvimento regional, políticas públicas, Segurança Alimentar e Nutricional no 
Brasil e em Campos do Jordão/SP, a gastronomia, a cultura alimentar e os ODS. 
Desse modo, foram utilizados principalmente os estudos de Brandão (2010), Sachs 
(2000), Polese (1998), Silva (2004),  Potter (2009), Amaral Filho (2001), Howlett et al 
(2013), Sechhi (2013), Souza (2007), Rodrigues et al (2007), Ribeiro (2021), ONU 
(2015), IBGE (2020), Cunha (2019), Paulo Filho (1986), Lei Federal nº 14.016/20, Lei 
Municipal n° 4.118 de Campos do Jordão/SP, Projeto de Lei n° 386 de 2022 da 
ALESP, Lei Estadual n° 17.608 do Governo do Estado do Ceará, Mediotte et al 
(2022) e o Programa de Gastronomia de Campos do Jordão/SP. Como resultados 
obtidos com a pesquisa foi possível identificar que há espaço para a criação do 
conselho com dez metas para apoiar o desenvolvimento social de Campos do 
Jordão/SP.  
 
 

Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional. Conselho Municipal. Políticas 

Públicas. Desenvolvimento Regional. Cidades Criativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Projects that value gastronomy in Brazil are essential for reflection on future public 

policies to combat food insecurity. In this scenario, citizen participation becomes 

pertinent, thus arising the research problem, how can civil society organize itself with 

the establishment of a municipal gastronomy and food culture council to generate 

social development? Generating the general objective, to analyze the contributions of 

the establishment and performance of the Municipal Council of Gastronomy and 

Food Culture in Campos do Jordão/SP in line with Municipal Law No. 4,118/22, to 

combat food waste. The research is qualitative with field research involving the group 

that participated in the development of the Municipal Law to combat food waste, 

bibliographical and historical research on regional development, public policies, Food 

and Nutritional Security in Brazil and in Campos do Jordão /SP, gastronomy, food 

culture and the SDGs. Therefore, studies by Brandão (2010), Sachs (2000), Polese 

(1998), Silva (2004), Potter (2009), Amaral Filho (2001), Howlett et al (2013), Sechhi 

(2013) were mainly used. ), Souza (2007), Rodrigues et al (2007), Ribeiro (2021), 

ONU (2015), IBGE (2020), Cunha (2019), Paulo Filho (1986), Federal Law nº 

14.016/20, Municipal Law n ° 4,118 of Campos do Jordão/SP, Bill No. 386 of 2022 of 

ALESP, State Law No. 17,608 of the Government of the State of Ceará, Mediotte et 

al (2022) and the Gastronomy Program of Campos do Jordão/SP. As results 

obtained from the research, it was possible to identify that there is space for the 

creation of the council with ten goals to support the social development of Campos 

do Jordão/SP. 

 

Keywords: Food and Nutritional Security. City Council. Public policy. Regional 

development. Creative Cities.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2020 o mundo iniciou uma batalha contra a pandemia da 

COVID-19 e como grande parte da população ficou em isolamento, houve uma 

queda na produção industrial e no comércio de bens e serviço. Como consequência, 

houve uma redução dos índices de desenvolvimento social e a insegurança 

alimentar, no mesmo ano, atingiu cerca de 820 milhões de pessoas no mundo, 

segundo a Organização Internacional do Trabalho (ONU, 2018, online).  

Ao chegar em Campos do Jordão/SP, devido a uma transferência 

profissional no mês de dezembro de 2021, houve inicialmente um choque de 

realidade ao avistar uma família de cinco pessoas revirando um lixo. Aquele 

momento, considerando os efeitos da pandemia de COVID 19, mostrou as 

fragilidades relacionadas a Segurança Alimentar e Nutricional neste município que é 

uma Estancia Turística tradicional do Estado de São Paulo com um PIB elevado. 

Campos do Jordão/SP conta com mais de 300 empreendimentos na área de 

gastronomia, ou seja, há muito fluxo de alimentos, tanto na aquisição como no 

descarte, e desta forma, ficou a missão de como fechar esta conta, reduzir o 

desperdício de alimentos e destiná-los para as pessoas que estão se alimentando 

do lixo no município, em situação de insegurança alimentar em todos os níveis. 

Como resposta à pandemia da COVID-19, foi preciso o 

desenvolvimento de ações, projetos e políticas públicas para apoiar a Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) no Brasil. Tanto que com a formalização da 

autorização de doação de alimentos pelos empreendimentos da área de alimentos e 

bebidas no Brasil, Lei Federal nº 14.016/20, que dispôs sobre o combate ao 

desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo 

humano (BRASIL, 2020), possibilitou inúmeras ações de doações de alimentos e 

projetos neste sentido, como as “Cozinhas Solidárias Gastromotiva”, que fornece 

refeições no formato de marmita à indivíduos e famílias em situação de insegurança 

alimentar (GASTROMOTIVA, 2023).  

Segundo o relatório, O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no 

Mundo (SOFI), de 2023, publicado pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), afirma que os indicadores de insegurança 

alimentar e fome piorou. Conforme o relatório, no ano de 2022, 70,3 milhões de 



 
 

 

 
 

pessoas em estado de insegurança alimentar moderada e 21,1 milhões de pessoas 

em situação de insegurança alimentar grave (ONU, 2023).  

Neste cenário e a partir de projetos e políticas públicas voltadas à 

questão da SAN no município de Campos do Jordão/SP, fomentou-se o projeto de 

extensão universitária de alunos e professores de um Centro Universitário com 

oferta de cursos da área de alimentos e bebidas, o “Comida que Aquece”. O objetivo 

deste projeto foi doar refeições em formato de marmitas à população em situação de 

vulnerabilidade em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 

Assistência Social de Campos do Jordão-SP (SENAC). O problema abordado pelo 

projeto foi o desperdício de alimentos nas escolas de formação profissional nesta 

área, pois até aquele momento, nos termos da Lei Federal nº 14.016/20, somente 

empreendimentos, como por exemplo, restaurantes, estavam autorizados a realizar 

doações de alimentos (BRASIL, 2020).  

O projeto de extensão ganhou força e espaço na cidade de Campos de 

Jordão/SP, culminando com o desenvolvimento do Projeto de Lei 13/2022, visando a 

redução do desperdício de alimentos com a participação de alunos, professores, 

representantes da sociedade cível e do Poder Legislativo municipal. Após a 

aprovação do PL 13/2022 pelas comissões e em duas votações em seções 

ordinárias, houve a decreto para a Lei Municipal n° 4.118/22, de combate ao 

desperdício de alimentos, viabilizando uma política pública municipal que 

autorizasse escolas de ensino profissionalizante a doar alimentos em perfeitas 

condições para o consumo humano.  

Com a lei em vigor, o mesmo grupo, seguiu para a Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e acionou uma Deputada Estadual que 

se interessou e seguiu propôs o Projeto de Lei n° 386 de 2022 no mesmo formado 

da Lei Municipal n° 4.118/22, complementando com a inserção de instituições de 

educação superior. Todas estas inspirações e ações inovadoras no campo da 

política pública indicaram que havia espaço para abordar o problema público do 

desperdício de alimentos alinhando com a Gastronomia e a cultura alimentar, de 

forma integral, com a proposta de instauração de um Conselho Municipal de 

Gastronomia e Cultura Alimentar (CMGCA) em Campos do Jordão/SP.  

Assim, concebe-se o seguinte problema de pesquisa, de que forma a 

sociedade civil pode se organizar com a instauração de um conselho municipal de 



 
 

 

 
 

gastronomia e cultura alimentar para gerar desenvolvimento social? Para buscar 

respostas foi desenvolvida esta pesquisa que tem como fruto esta dissertação de 

mestrado, como objetivo geral, analisar as contribuições da instauração e atuação 

do Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar em Campos do 

Jordão/SP alinhado com a Lei Municipal n° 4.118/22, de combate ao desperdício de 

alimentos. Como objetivos específicos, estabeleceu-se: 

a) Compreender os impactos na ação cidadã dos participantes do 

desenvolvimento da Lei n° 4.118/2022, de combate ao desperdício 

de alimentos, de Campos do Jordão-SP, com relação aos ODS 11 e 

17.  

b) Analisar múltiplos olhares sobre a criação de um Conselho 

Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar em Campos do 

Jordão-SP, bem como, indicações de ações estratégicas. 

Visando contextualizar, Campos do Jordão/SP é estância turística, 

conforme a Lei Complementar nº 1.261/2015 (SÃO PAULO, 2015, online), de 

referência gastronômica sofisticada, com influência europeia, apresentado em 2022, 

46.974 habitantes (IBGE,2022) e um custo médio de vida de R$ 4.582,97, com uma 

quantidade de 16.890 domicílios (IBGE,2020).  

A insegurança alimentar no Brasil é um problema público que 

acompanha a história do Brasil e como a política pública necessita de um problema 

público, da intencionalidade para uma resposta à necessidade, com diretrizes, o que 

fazer, como fazer, como avaliar e como recircular a sua formação e desenvolvimento 

(SOUZA, 2007), muitas possibilidades se abrem para projetos com objetivos claros 

para apoiar as ações de redução da insegurança alimentar.  

Importante considerar a integração com a cadeia produtiva, o 

fortalecimento do turismo gastronômico, a inclusão da gastronomia e da cultura 

alimentar nas agendas dos “policy makers”, bem como a ampliação da agricultura 

familiar rural e da agricultura urbana, o apoio ao turismo, a valorização da produção 

de alimentos artesanais, a fabricação artesanal e novas oportunidades de parcerias 

municipais, estaduais, federais e internacionais.   

Consequentemente compreender que “a busca de uma teoria geral e 

com algum nível de abstração será ou inútil ou impossível” (BELLINGIERI, 2017, p. 

4), sobre como medir ou classificar o desenvolvimento local ou regional, quanto à 



 
 

 

 
 

avaliação ou mesmo seus impactos, ou seja, a base para tudo serão as políticas 

públicas desenvolvidas e seus ciclos com possibilidade de avaliações e diagnósticos 

para mensurar o desenvolvimento de um local a partir de ações intencionais.  

A preocupação com o desperdício de alimentos e indiretamente com a 

economia e a cultura alimentar regem esta pesquisa com a orientação de 

verificações sobre as conexões entre a gastronomia de Campos do Jordão/SP, 

ações de apoio a SAN e espaços abertos e democráticos para a partilha de 

conhecimentos e ações para o desenvolvimento da gastronomia local. Os aspectos 

das políticas públicas e projetos que valorizam a gastronomia no Brasil são 

indispensáveis para uma reflexão das ações futuras.  

Desta forma, esta dissertação é subdividida por esta introdução, na 

sequência o referencial teórico com três etapas. O segundo capítulo sobre o 

desenvolvimento regional e as políticas públicas, com referências de conceitos sobre 

o desenvolvimento regional com foco no desenvolvimento local exógeno e endógeno 

e os aspectos gerais das políticas públicas. Nesta etapa é traçada uma relação com 

as classificações de desenvolvimento e a emergência do paradigma do 

desenvolvimento endógeno relacionado à valorização do local, alinhamentos sobre a 

temática do desenvolvimento regional e local, a partir das principais abordagens 

teóricas (BELLINGIERI, 2017). 

O terceiro capítulo aborda a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentando um o histórico da SAN 

no Brasil e posteriormente projetos na área de gastronomia alinhados com a SAN e 

suas conexões com os ODS. 

No quarto capítulo o tema é o município de Campos do Jordão/SP, 

local de estudo para esta pesquisa, que apresenta informações, dados e projetos 

sobre o município relacionados com a cultura alimentar e a história da formação da 

Cozinha da Montanha. A ações e projetos relacionados a SAN, a Lei Municipal n° 

4.118 de combate ao desperdício de alimentos, o Programa Ceará Gastronomia, 

projeto que é o fio condutor desta pesquisa e as Cidades Criativas da UNESCO, 

finalizam este referencial teórico como visão de futuro para cidades com vocação 

para a gastronomia.  

Em seguida, os procedimentos metodológicos, que são formados por 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória de dados 



 
 

 

 
 

secundários e uma coleta de dados primários com a pesquisa de campo. O universo 

da pesquisa são os profissionais de um Centro Universitário que oferta cursos na 

área de alimentos e bebidas, trabalhadores da Câmara Municipal e munícipes, 

formando o grupo de 13 pessoas entrevistadas que participaram diretamente no 

desenvolvimento da Lei Municipal n° 4.118 de combate ao desperdício de alimentos.  

Na sequência os resultados com a análise de conteúdo da pesquisa de 

campo com indicações de projetos e ações apresentadas no referencial teórico. 

Nesta etapa a análise de conteúdo, ficou registrado que são necessários 

complementos neste processo como a análise das comunicações, a análise do 

material a partir da transcrição das respostas, que formam ou são classificados em 

categorias com objetivo de ir além das falas nas respostas dos entrevistados, 

buscando a essência do discurso (BARDIN, 1977). 

Em seguida, a conclusão, indicado positivamente que há espaço para a 

instauração de um Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar em 

Campos do Jordão/SP, bem como os dez temas prioritários para este conselho 

concebidos com a pesquisa que são: o desperdício de alimentos, a SAN, o turismo 

gastronômico sustentável, o patrimônio alimentar, a cultura alimentar, a valorização 

dos produtos locais e da agricultura, um selo de autenticidade para produtos da 

Serra de Mantiqueira , a sustentabilidade e a formação profissional na área de 

gastronomia.  

Na sequência as referências compostas por livros, artigos, referências 

em sites, Projetos de Lei, Leis que formam a base desta pesquisa. Por fim, os 

anexos com o Termo de Livre Consentimento (TLCE) e aprovação da pesquisa pelo 

Comitê de Ética. 

 

  



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Devido a emergência do paradigma do desenvolvimento endógeno 

relacionado à valorização do local, foi impulsionado o ressurgimento da temática do 

desenvolvimento regional/local, a partir das principais abordagens teóricas que 

serão apresentadas a partir da visão do desenvolvimento regional até o 

desenvolvimento local exógeno e endógeno. Outro complemento para a formação 

deste arcabouço teórico são os conceitos sobre as políticas públicas com foco no 

ciclo das políticas públicas.  

 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

Para Sachs (2000), a multidimensionalidade e complexidade explicam 

seu caráter de significado efêmero, ainda mais por ter seu conceito evoluído durante 

o passar dos anos refletindo as mudanças políticas e sociais, além das modas 

intelectuais. Para Furtado (1980, p. 26): 

 

 A reflexão sobre o desenvolvimento, ao conduzir a uma progressiva 
aproximação da teoria da acumulação com a teoria da estratificação social e 
com a teoria do poder, constitui-se em ponto de convergência das distintas 
ciências sociais.  

 

Enquanto que Brandão (2010), determina que nenhuma área disciplinar 

isolada, dará conta da riqueza de conceitos do complexo processo do 

desenvolvimento e a busca por uma teoria que atenda todos os cenários, será inútil 

ou impossível. 

Em 1949, Harry Truman, então presidente dos Estados Unidos, durante 

o discurso de posse, utilizou os termos desenvolvidos e subdesenvolvidos como 

conceito ideológico, fundando a divisão entre países como conhecemos hoje 

(ESCOBAR, 2007). Neste momento, foi disseminada a ideia de que os países em 

subdesenvolvimento deveriam seguir o exemplo de crescimento econômico dos 

países considerados desenvolvidos com adoção de políticas voltadas para o 



 
 

 

 
 

crescimento econômico e à industrialização. O termo ficou reduzido ao índice de 

industrialização que era sinônimo de crescimento e a produção passou a ser medida 

por um indicador utilizado até hoje o Produto Interno Bruto (PIB) (LATOUCHE, 

2000). 

Porém, no início dos anos 1970, a moda intelectual mudou incluindo 

em suas preocupações a questão ambiental e o conceito de desenvolvimento sofreu 

sua grande mutação, surgindo o conceito de “ecodesenvolvimento”. Este conceito 

não durou muito tempo, pois partia da premissa que o crescimento econômico 

deveria sofrer uma estagnação voluntária para atenuar as agressões ao meio 

ambiente, surgindo em 1987 o conceito que utilizamos hoje, de desenvolvimento 

sustentável que em sua premissa básica recomenda o crescimento econômico como 

forma de reduzir a pobreza e os problemas ambientais (SACHS, 2000). 

Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), da ONU, se dedicava a encontrar um indicador que representasse o 

desenvolvimento além do econômico, lançando o primeiro relatório sobre 

desenvolvimento humano, que apoiados pela teoria de Sen (2000), que defende que 

o acumulo material e a riqueza não formam a finalidade do desenvolvimento, mas 

sim um meio para ampliação das capacidades dos indivíduos, como acesso à 

educação, dignidade e uma vida longa e saudável (ONU, 1990). É criado então o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que é baseado em três indicadores, 

renda, saúde e educação, utilizado amplamente pelos países e adaptados para sua 

realidade local, institucionalizando assim o conceito de desenvolvimento humano. 

O paradigma de desenvolvimento é sinônimo de elaboração, 

composição, criação, concepção, construção, produção, preparação, formação, 

edificação, mas também de industrialização, modernização, progresso, avanço 

tecnológico, entre outros (BELLINGIERI, 2017). A seguir serão apresentados 

conceitos e modelos de desenvolvimento local exógeno e endógeno. O 

desenvolvimento exógeno acontece quando uma força externa exerce influência no 

desenvolvimento de uma localidade e o desenvolvimento endógeno ocorre no 

momento em que surge da localidade a necessidade de mudança.  

 

 

2.1.1 Desenvolvimento Local Exógeno 

 



 
 

 

 
 

 

As teorias de desenvolvimento regional de inspiração “Keynesianista”, 

teoria defensora que a economia deva ser regulada pelo Estado e não pelo 

movimento dos mercados. Estão inseridas na análise macroeconômica e identificam 

como elemento comum a existência de uma atividade líder que propaga seu 

dinamismo aos demais setores gerando o crescimento. Este paradigma é 

considerado de cima para baixo, baseado em forças exógenas e é classificado em 

vários modelos com a base de exportação, cuja teoria afirma que neste modelo os 

níveis de emprego e renda dependerão de atividades de exportação, dependendo 

da procura externa e das vantagens competitivas da região, sendo considerado um 

modelo exógeno (POLESE, 1998). 

A economia urbana é dividida em dois setores: endógeno e exógeno. O 

nível de emprego e renda de uma região, é a soma destes dois setores. A renda 

gerada no exógeno, depende de fatores onde a comunidade não tem controle, como 

o valor das exportações, o câmbio de moedas estrangeiras, total de investimentos 

do governo na área. Essa renda externamente, gerará uma demanda de serviços e 

produtos locais, representando o setor endógeno. Ou seja, as atividades do setor 

endógeno dependerão da demanda do setor exógeno, por isso, as variações no 

nível da atividade econômica, devem ser iniciadas no setor exógeno (LANE, 1977). 

No modelo de “Base de Exportação”, o dinheiro entra na região pelas 

atividades de exportação e causa um efeito multiplicador, pois as indústrias de base, 

permitem o funcionamento da indústria de suporte e assim a região vive em busca 

de procura externa e deverá se adaptar para sobreviver (POLESE, 1998). 

O modelo “Causação Circular Cumulativa”, traz a ideia de um ciclo 

vicioso para explicar como os processos se tornam circulares e cumulativos, sendo 

um fator de causa e efeito de outros fatores negativos ou positivos. Por exemplo a 

instalação de uma nova indústria na região, que levará ao aumento de renda que por 

sua vez, aumentará a demanda local por produtos e serviços configurando um 

processo circular e cumulativo (LIMA et al, 2010).  

No modelo “Desenvolvimento Desigual e Transmissão Inter-regional do 

Crescimento”, busca-se analisar como o desenvolvimento econômico pode ser 

transmitido de uma região para outra ou de um país para outro. A capacidade de 

investir, nesta teoria, é a base do desenvolvimento que dependerá dos setores 



 
 

 

 
 

modernos da economia e empreendedorismo local. Quanto menos recursos nesta 

região, menor a capacidade de investimento e desenvolvimento (LIMA et al, 2010). 

No modelo “Polos de Crescimento”, um polo de crescimento surge 

através da instalação de uma empresa cuja taxa de crescimento está acima dos 

índices locais e nacionais, e acaba funcionando como agente de dinamização da 

vida regional, pois, irá atrair novas indústrias, criará conglomerados populacionais 

que estimulará um conjunto de atividades primárias e terciárias de acordo às 

características locais (SILVA, 2004) 

 

 

2.1.2 Desenvolvimento Local Endógeno 
 

 

Nas vantagens competitivas da globalização, o desenvolvimento 

regional é movido pelas expectativas econômicas nas vantagens locacionais, sendo 

o território o ator principal do desenvolvimento e as políticas públicas e a governança 

devem estar a um só tempo disponível pois responderão à dinâmica da economia. 

Esse desenvolvimento é um processo de mudança social permanente que visa a 

melhoria da qualidade de vida da população daquela localidade, sendo necessário 

um plano de ações associadas a cultura, articulada por instituições locais tendo 

como objetivo a regulação das práticas sociais (PIRES et al, 2006). 

O desenvolvimento local se desdobra em algumas abordagens 

importantes no desenvolvimento endógeno como a “Nova Teoria do Crescimento”, 

que para Paul Krugman, autor da “Nova Geografia Econômica”, assume que a 

concentração geográfica de uma atividade está ligada aos rendimentos, custo com 

transporte, a demanda e está fortemente ligada à história do local. Nessa teoria, o 

fabricante prefere dispor seus produtos a partir de um local, que é escolhido de 

acordo a minimizar custos com transporte, ou seja, que tenha uma demanda local 

grande. Porém, a demanda será grande para vários outros tipos de indústria e a 

maioria dos fabricantes escolhem situar-se na mesma região, formando um cinturão 

industrial (KRUGMAN, 1992).  

Na teoria “Distrito Industrial”, do desenvolvimento endógeno, o conceito 

se referência a um conglomerado de pequenas e médias empresas que irão 



 
 

 

 
 

trabalhar de forma integrada, tanto na produção quanto no ambiente social e 

cultural, alimentando-se de economias externas (PIORE E SABEL, 1984). Empresas 

que produzem por exemplo calçados, cerâmica, tecidos, funcionam em um alto grau 

de coordenação e cooperação, porém sua origem não é planejada ou voluntária, é 

formado através do tempo e é preciso conhecer sua evolução histórica PIORE E 

SABEL, 1984). 

Já na teoria endógena do “Ambiente inovador” (“Milieu Innovateur”), a 

visão é para o crescimento econômico partindo de investimentos em inovações 

tecnológicas. Uma região pode estar disposta tanto para as vantagens adquiridas, já 

determinadas ao longo da história, ou pode estar orientada para a renovação do que 

existe ou para a criação de novos recursos. Nesta teoria, as regiões que optam 

pelas vantagens adquiridas, estão fadadas ao fracasso econômico, com declínio de 

sua renda ao longo dos anos, enquanto as que optam por inovar suas atividades 

estão fadadas ao sucesso ou pelo menos à sobrevivência (AMARAL FILHO, 2001). 

Para esta abordagem, o desenvolvimento depende da:  

 

Capacidade dos atores de uma determinada região compreenderem as 
transformações que estão ocorrendo em sua volta, no ambiente tecnológico 
e no mercado, para que eles façam evoluir e possam transformar seu 
ambiente (AMARAL FILHO, 2001, p. 275). 

 

Na teoria endógena “Cluster”, segundo Amaral Filho (2001, p. 276): 

 

 A ideia central é formar uma indústria-chave, ou indústrias-chaves, numa 
determinada região, transformá-las em líderes de seu mercado, se possível 
internacionalmente, e fazer dessas indústrias a ponta de lança do 
desenvolvimento dessa região. 

 

Para Potter (2009), defensor desta abordagem, afirma que a 

competitividade de um país é baseada na competitividade das empresas localizadas 

neste território que se cooperam mutualmente e compartilham as externalidades 

positivas oriundas das economias de aglomeração. Os clusters que competem a 

nível internacional com outros clusters, localizados nas nações, são que determinam 

as vantagens competitivas dos países. 

Na teoria “Capital Social”, o fundamento está nas relações sociais e 

nos valores éticos, no grau de confiança e na consciência cívica dos cidadãos 



 
 

 

 
 

componentes de uma sociedade. Essa mudança de atitude social se constitui em um 

recurso, que trará benefícios para a região onde ele ocorre (DURSTON, 2000). 

No caso da teoria “Cidade Criativa”, o termo cidade criativa veio da 

evolução de dois conceitos criados na década de 1990. A indústria criativa que 

abrange setores que tem como base a criatividade humana, como arte, criação de 

softwares, moda, gastronomia, e etc., e a economia criativa que abrange o impacto 

econômico nestes setores e demais associados (REIS, 2011). O paradigma de 

cidades criativas é conceituado por Reis (2011, p. 3):  

 

Como uma cidade capaz de transformar continuamente sua estrutura 
socioeconômica, com base na criatividade de seus habitantes e em uma 
aliança entre suas singularidades culturais e suas vocações econômicas. 

  

E dentro desta definição, ainda é possível classificar três correntes de 

pensamento com enfoques diferentes: um visa o potencial econômico da produção 

dos produtos produzidos com criatividade no espaço urbano; outra preconiza um 

ambiente capaz de capacitar, atrair e reter os talentos sustentando essa criatividade 

local e seu valor agregado; e o último, preconiza “geração tecnológica, formação de 

uma mentalidade aberta e tolerante, e atração de talentos” (REIS, 2011, p. 2-3). 

As abordagens citadas têm como referência comum a valorização do 

local como fator de desenvolvimento, distanciando por vezes das abordagens das 

teorias do desenvolvimento regional. A seguir serão apresentados os aspectos 

gerias das políticas públicas com foco no ciclo das políticas públicas. 

 

 

2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS: ASPECTOS GERAIS 

 

 

No contexto da evolução do estado da arte sobre as políticas públicas, 

a ciência política, ou policy science como é chamada na América do Norte e na 

Europa, surgiu após a II Guerra Mundial com a ruptura do status quo sobre esta 

ciência. Antes deste marco a tendência de estudos sobre a ciência política eram as 

dimensões normativas e as morais do governo, mas com a mudança, um novo 

entendimento sobre a relação entre cidadãos e governo foram estabelecidas para 

fortalecimento de programas sociais e econômicos, como a formação da agenda em 



 
 

 

 
 

políticas públicas e nos holofotes para a gestão pública voltada para a identificação 

clara de problemas públicos que são mutantes (HOWLETT et al, 2013). 

Anteriormente, a análise de como o governo, por meio de programas 

concretos busca e prioriza a felicidade dos cidadãos no contexto da natureza da 

sociedade, dos direitos e deveres da população e do governo, e o papel do estado 

formavam os estudos sobre a ciência política. Hoje, há uma conciliação entre a 

teoria e a práxis através da análise de produtos, programas do governo, seus 

resultados e os impactos do ciclo das políticas públicas (HOWLETT et al, 2013). 

Assim a justiça e a equidade são base para o desenvolvimento político, econômico e 

social, bem como que: 

Nas décadas da descolonização, no pós-guerra, quando ocorreram a 
reconstrução e a reestruturação dos países derrotados, como a Alemanha e 
o Japão, e foram estabelecidas as novas instituições de governança, os 
estudiosos da política procuraram uma abordagem que conectasse seu 
exame dos processos e das estruturas governamentais de forma mais direta 
com as questões substantivas da justiça, equidade e busca do 
desenvolvimento social, econômico e político (HOWLETT et al, 2013, p.22).  

 

Howlett et al (2013), apresentaram três conceitos relacionados a 

ciência política conforme o Quadro 1 – Três conceitos de Lasswell sobre a ciência 

política. Seus conceitos ainda são válidos e promovem atualmente a base para a 

condução do estudo da política pública.  

 

Quadro 1: Três conceitos de Lasswell sobre a ciência política 

MULTIDISCIPLINAR SOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

OBJETIVIDADE CIENTÍFICA 

Liberação do estudo 

precário das instituições 

e das estruturas 

políticas para o 

entendimento do 

trabalho com arremate 

dos campos da 

economia, política e 

Distanciamento da 

interpretação dos textos 

políticos clássicos e 

obscuros para a união 

ao conceito da 

relevância para a 

solução de problemas 

reais. 

Da retirada do disfarce de que 

a ciência política deveria estar 

focada na objetividade 

científica para o 

reconhecimento que não é 

possível dissociar valores e 

técnicas, ou objetivos e meios 

na avaliação da ação do 



 
 

 

 
 

direito. governo, também que sejam 

claras as soluções adotadas a 

partir das opções 

apresentadas de soluções 

para os problemas públicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Howlett et al, 2013 

 

Dois métodos são alicerces para os estudos atuais da política, o 

método dedutivo, que adota pressupostos, princípios a fenômenos específicos e 

conceitos; e o método indutivo, com a observação cuidadosa dos fenômenos 

empíricos e verificações contra outros casos (HOWLETT et al, 2013). No 

desenvolvimento das políticas públicas as definições e modelos são muito 

importantes como o papel do governo, o papel dos atores e as definições com 

destaque no Quadro 2 – Definição e os modelos de Política Pública.  

São os conceitos como a da policy ou public policy, a política pública, 

leis, regras, campanhas, prêmios, obras, multas, taxas, impostos e a própria agenda 

pública. Os políticos representam o que o governo deve fazer e o que faz, são os 

politics ou politican e no caso dos partidos, são chamados de political parties. Os 

atores informais ou formais são formadores das políticas públicas, governo, 

sociedade e mercado, policy makers (SECHHI, 2013 e SOUZA, 2007). 

A ação intencional e com objetivos, conjuntamente com o impacto no 

curto prazo, mas com foco no longo prazo subsidiam a decisão, a proposição, a 

implementação, a execução e a avaliação formando o ciclo da política pública, o 

policy cicle e a policy image formada pelas ações e concretização dos projetos em 

políticas públicas. Finalmente os estudos sobre políticas públicas por toda a 

comunidade política, a political community e a polity, a política (SECHHI, 2013 e 

SOUZA, 2007). 

 



 
 

 

 
 

Quadro 2: Definição e os modelos de Política Pública 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de SECHHI, 2013 

 

A política pública necessita de um problema público, da 

intencionalidade para uma resposta à necessidade, com diretrizes, o que fazer, 

como fazer, como avaliar e como recircular a formação de políticas públicas. Assim, 

uma possível definição para políticas públicas é a regra formulada pelos policy 

makers, com determinações a partir do conceito holístico considerando múltiplos 

olhares, positivos ou negativos que influenciam, regulam e podem determinar um 

específico comportamento da sociedade no âmbito geral e individual (SOUZA, 

2007).  

Levando em consideração que os estudos sobre políticas públicas 

surgiram na área acadêmica nos Estados Unidos da América na década de 1930 

(SOUZA, 2007) e atualmente duas vertentes foram adotadas, a abordagem estatista 

e a abordagem multicêntrica. Quando as políticas públicas estão centradas no 

estado a abordagem é estatista, mas a abordagem multicêntrica considera atores 

fora do estado, as redes de políticas públicas, a comunidade política participa 

ativamente.  

Tratando de abordagens para a análise de políticas públicas, analistas 

que estudam o assunto, mesclam ferramentas analíticas dentro e fora do governo 

para compreender os problemas públicos. Os policy makers, com técnicas de policy 

•O que o governo pretende fazer e o que faz. Politcs, Politican, Political 
Parties 

•Atores formais e informais. Policy Makers 

•Não se limita a leis e regras.  Public Policy, Policy 

•Ciclo da política pública. Ação intencional e com 

objetivos. 
Policy cicle 

•Impacto no curto prazo, mas com foco no longo 

prazo. 

Policy 

takers 

•Decisão, proposição, implementação, execução 
e avaliação. 

Policy image, Policy 

cicle , Policy analysis 

•Estudos sobre políticas públicas. Politics, Policy makers, 

political community 



 
 

 

 
 

analysis, buscam a consulta pública ou mesmo a participação popular no 

desenvolvimento de políticas públicas como dois exemplos de ações práticas, mas 

sim, em todas as abordagens consideram que: 

Os padrões bem-sucedidos de análises política não dependem 
simplesmente da escolha e da habilidade dos analistas políticos e dos 
gestores, mas são condicionados por elementos contextuais que favorecem 
técnicas e preferencias particulares (HOWLETT et al, 2013, p.22).   

 

As análises e outras técnicas de abordagem formam a ação de 

desenvolvimento de uma política pública, que culmina em uma disciplina prática com 

propósito de aconselhar os policy makers em todo o policy cicle com ênfase nas 

melhores sugestões, projetos e ações para combater os problemas públicos 

(HOWLETT et al, 2013). 

Os problemas públicos são tratados a partir de princípios econômicos, 

para a garantia do bem-estar social, a chamada economia do bem-estar. Neste 

sentido, há uma corrente na policy analysis, que compreende o mercado como um 

meio para o desenvolvimento com a aplicação de recursos na sociedade. Mesmo 

com esse processo, ainda surgem as falhas de mercado, que são relacionadas com 

a disposição, como exemplo, de uma indústria gerar monopólio somada a 

incapacidade dos consumidores de tomarem decisões devido à falta de informações 

(HOWLETT et al, 2013). Portanto, além do exemplo citado, as falhas de mercado 

são divididas em “bens públicos, monopólios naturais, externalidades, informações 

imperfeitas, tragédia do condomínio e competição destrutiva” (HOWLETT et al, 2013, 

p.26). 

Outra abordagem teórica para compreender a política pública é a 

abordagem pospositivista, com surgimento na década de 1990. O pós-positivismo 

representa a mudança argumentativa na política devido ao esgotamento da 

orientação tecnocrática e as falhas do positivismo, buscando as discussões sobre 

esta nova vertente teórica e prática. Os objetivos deste grupo de estudiosos que se 

destacou na análise da policy making, eram desenvolver uma análise política prática 

e fundamentada na análise social e política dos problemas públicos, bem como, os 

processos e os resultados (HOWLETT et al, 2013). 

Com a apresentação de normas, valores e circunstâncias, 

conjuntamente com os argumentos políticos dos policy makers, formam o debate 

transparente com objetivos claros que os pós-positivistas apoiam e explicam que: 



 
 

 

 
 

 

Nesse tipo de debate político, cada parte confrontaria as outras com 
contrapropostas baseadas em percepções variáveis dos fatos. Os 
participantes organizam dados estabelecidos e os ajustariam às visões de 
mundo que realçam seus próprios argumentos. Os critérios para rejeitar ou 
aceitar uma proposta seriam iguais nos fundamentos usados para aceitar ou 
rejeitar uma contraproposta (HOWLETT et al, 2013, p.34). 

 

Assim há permissão em um espaço para que qualquer policy maker, 

utilize julgamento no enfrentamento dos problemas públicos a serem inseridos na 

agenda, conjuntamente com o uso de técnicas e análises para enfrentar o desafio. 

Na análise pospositivista que é necessário em todas as ações levam em 

consideração as realidades do processo da política no seu caos ou confusão 

(HOWLETT et al, 2013). 

Visto que, os pós-positivistas propuseram uma ênfase na decisão 

democrática e na participação social, pois:  

 

Um processo político mais participativo ajuda a criar cidadãos mais eficazes 
e competentes, que se tornam também solucionadores de problemas mais 
efetivos dentro e fora do processo político. Eles também são mais capazes 
de construir relações produtivas com outros interessados em diferentes 
aspectos dos problemas complexos (HOWLETT et al, 2013, p.35). 

 

Há outro complemento sobre a participação cidadã, conceituando que:  

 

A participação pública no processo político tem o benefício adicional de 
geral capital social, que não só ajuda a resolver problemas imediatos, mas 
também a fortalecer o governo e a capacidade geral da sociedade para 
resolver problemas públicos futuros (HOWLETT et al, 2013, p.35). 

 

Considerando que a abordagem pospositivista iluminou a cena política 

com a inclusão dos cidadãos nas análises, nas ações e na tomada de decisão, não 

atendeu a todas as necessidades de uma policy analysis completa, pois há 

deficiência em seus métodos de pesquisa, mas as duas abordagens, a positivista e 

a pospositivista, podem trabalham em conjunto para aprimorar a policy analysis, 

conforme a Quadro 3 - Abordagens positivista e pospositivista e seus estilos. 



 
 

 

 
 

 

Quadro 3: Abordagens positivista e pospositivista e seus estilos 

ESTILOS DAS 

ABORDAGENS POSITIVISTA E 

POSPOSITIVISTA 

AÇÃO DOS POLICY MAKERS 

Racional Geração de novos conhecimentos pela 

aplicação de métodos econômicos e, em 

alguns casos, variados métodos empíricos. 

Aconselhamento a cliente Desenvolve e entrega conselho político e 

estratégico para clientes. 

Argumentativo O policy maker, se envolve profundamente 

no discurso e no debate político, sempre 

como ator independente, internamente e 

externamente,  relacionado ao governo. 

Interativo O analista atua como facilitador da policy 

community e dos policy maker, na definição 

das melhores soluções para os problemas 

públicos em debate. 

Participativo Atua como um defensor que articula e 

agrega os interesses dos atores que não 

atuam diretamente no desenvolvimento das 

políticas públicas. 

Processo Desenvolve, como um gestor de projetos, a 

condução do processo político de 

desenvolvimento das políticas públicas, 

considerando as soluções com maior 

preferência como parte da tarefa analítica. 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de HOWLETT et al, 2013, p.35 

 

Na policy studies, estudos sobre a política pública, são agregadas mais 

duas abordagens teóricas, a abordagem multinível e a abordagem multidisciplinar. A 

policy studies compreende, em seu nível superior a análise a partir de níveis macro, 

meso e micro, conforme suas unidades de análise: o indivíduo, a coletividade e as 



 
 

 

 
 

estruturas com as respectivas abordagens. A public choise na unidade referente ao 

indivíduo, análise de classe e análise de grupo: pluralismo e corporativismo na 

unidade referente a coletividade e finalmente, institucionalismo e neoinstiticionalismo 

e estatismo na unidade referente as estruturas (HOWLETT et al, 2013). 

A teoria da public choise possui um pressuposto que os atores políticos 

agem racionalmente, para ampliar sua utilidade ou satisfação: 

 

Em certo sentido, toda public choise, ou teoria econômica da política, pode 
ser reduzida à “descoberta” ou a “redescoberta” de que as pessoas devem 
ser tratadas como maximizadoras racionais de utilidade, em todas as suas 
capacidades comportamentais (HOWLETT et al, 2013, p.36). 

 

Neste sentido, na abordagem public choise, os atores políticos são 

individuais, mas compostos pelos policy makers e pelos eleitores que são 

conduzidos por aquilo que promove algum benefício próprio individual quando as 

opções de caminho ou futuro são escolhidas por serem mais vantajosas. Toda a 

ação política é analisada a partir do auto interesse individual, desconsiderando o 

bem-estar social (HOWLETT et al, 2013). Pode-se conceituar a public choise como: 

 

De acordo com essa abordagem, os eleitores podem ser comparados a 
consumidores: pode-se ver os grupos de pressão como associações 
políticas de consumidores ou, às vezes, como cooperativas; os partidos 
políticos se tornam empreendedores, que oferecem pacotes competitivos de 
serviços e impostos, em troca de votos; a propaganda política equivale à 
publicidade comercial; e os órgãos do governo são empresas públicas que 
dependem do recebimento ou da busca permanente de apoio político 
adequado para cobrir seus custos (HOWLETT et al, 2013, p.38). 

 

Há reconhecimento de que há um espaço entre os modelos dedutivos 

e a realidade baseada na experiência, devido a promoção de uma visão particular de 

liberalismo como exemplo nos Estados Unidos da América que ao estabelecer um 

padrão na competição eleitoral entre dois partidos, obriga o eleitor a escolher entre 

duas opções desvalorizando a realidade política democrática multipartidária 

(HOWLETT et al, 2013). 

No que tange a teoria da análise de classe e analise de grupo: 

pluralismo e corporativismo, as ações atendem a uma fatia intermediária, ela situa-

se entre o governo e os indivíduos, são as entidades coletivas, os interesses 



 
 

 

 
 

organizados e associações que buscam influenciar a agenda dos policy makers e no 

ciclo das políticas públicas (HOWLETT et al, 2013). 

 O pluralismo, outra abordagem, surgiu no século XX, que aporta o 

pressuposto de que os atores políticos são formados pelos grupos de interesse 

considerados os mais relevantes para a equilíbrio da política pública. Assim, é 

possível identificar as necessidades da sociedade em grupos compostos por 

indivíduos com objetivos similares. Fato importante no pluralismo é que nem todos 

os grupos possuem o mesmo poder de influência como exemplo, grupos de 

empresários que normalmente são escutados e atendidos pelo governo, devido ao 

receio dos policy makers, de que os empresários cessem os investimentos na 

sociedade (HOWLETT et al, 2013). 

No capítulo seguinte serão abordados os conceitos da Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), indicando pela história no Brasil até a relação da SAN, da gastronomia e de 

projetos correlatos com 17 Metas dos 17 ODS. 

  



 
 

 

 
 

3. A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E OS OBJETIVOS DE       

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 

Para “conectar partes distintas dos âmbitos da sociedade há a 

necessidade de uma infraestrutura de redes e surgem novas formas de organização 

e de racionalização econômica dos processos de produção e das relações de 

trabalho” (BELLUZZO, 2014, p.49), e sem margens para a negativa identifica-se que 

ao longo dos anos o desenvolvimento sustentável é tratado de uma forma 

organizada e racional. Um paralelo pode-se estabelecer com a alimentação além 

dos impactos das políticas públicas e das áreas correlatas do conhecimento com a 

construção de projetos e da participação coletiva na história SAN no Brasil desde 

1930 (RIBEIRO, 2021) com alinhamento ao desenvolvimento regional, ao 

desenvolvimento local e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS. 

 

 

3.1 HISTÓRICO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN) NO 

BRASIL 

 

 

Faz-se necessária uma breve contextualização sobre a 

institucionalização da SAN no Brasil com indicações de estratégias adotadas ao 

longo dos anos, uma história com mais de 90 anos no desenvolvimento de políticas 

públicas e incentivo à participação da sociedade no progresso das estratégias 

nacionais para a SAN (RIBEIRO, 2021).  

No ano de 1940, o Serviço de Alimentação da Previdência Social 

(SAPS), foi criado pelo Decreto n°399/1938, com a finalidade de estabelecer 

restaurantes populares para auxiliar nas despesas dos trabalhadores, como 

complemento para o salário mínimo. A proposta contava com divulgação aos 

trabalhadores de informações sobre uma alimentação saudável e os impactos 

positivos na qualidade de vida. O projeto durou 27 anos, adotando uma postura 

educativa com foco na família do trabalhador e no trabalhador, quanto a saúde 

alimentar (RODRIGUES et al, 2007).  



 
 

 

 
 

A Comissão Nacional de Alimentação (CNA) foi estabelecida como 

órgão público em 1945 e no ano de 1952, desenvolveu e implementou o primeiro 

Plano Nacional de Alimentação (PNA) com objetivo de tratar a desnutrição, 

identificada naquele momento como prioridade da saúde pública no Brasil. Três 

programas foram criados dentro do PNA: assistência ao trabalhador, o programa da 

Merenda Escolar e atenção a nutrição materno infantil (RODRIGUES et al, 2007). 

A década de 70 foi marcada pela gestão militar e por inovações na 

distribuição de alimentos no país, com a criação das Centrais de Abastecimento 

(CEASAS) e pela desarticulação após o ministério da saúde assumir os projetos, 

programas e ações, ligados à SAN (RIBEIRO, 2021). Nos anos 80, foram 

estabelecidas duas conferências ligadas à alimentação, a I Conferência Nacional de 

Alimentação e Nutrição (I CNA&N) e a VIII Conferência Nacional da Saúde. Além 

dos eventos nesta década a SAN foi assumida pelo Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição (INAN), e foi inserida nos documentos oficiais e 

institucionalizada pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (RIBEIRO, 2021). 

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) na década de 90, a 

SAN foi reconhecida como parte das ações de saúde visando a realização do direito 

e acesso à alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, as boas práticas 

alimentares e a diversidade da cultura alimentar alinhadas às questões sociais, 

econômicas e ambientas (RIBEIRO, 2021). Tanto que, em 1992, o Brasil associou-

se ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(Pidesc), reforçando o movimento de Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA) (RIBEIRO, 2021). Outro momento importante nesta década foi a criação do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) com a elaboração do Plano 

de Combate à Fome e Miséria com objetivos focados “na geração de emprego e 

renda, na democratização da terra, no combate à desnutrição materno-infantil, na 

descentralização e no fortalecimento do Plano Nacional de Alimentação Escolar 

(RODRIGUES et al, 2007). A I Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CN de SAN) ocorreu em 1994 com vistas à contribuição para o 

desenvolvimento da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e após dois 

anos, em 1996, internacionalmente, aconteceu a Cúpula Mundial da Alimentação 

que influenciou as políticas públicas no Brasil para a década seguinte (RIBEIRO, 

2021). 



 
 

 

 
 

A partir dos anos 2000, foram implementados projetos por meio de 

políticas públicas e ações para valorizar o DHAA e a SAN, compondo cinco marcos 

nesta década (RIBEIRO, 2021). O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), pela 

Lei Federal n°10.960/2003, que abrange a compra direta com a agricultura familiar. 

A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) de 2006 que 

estabelece o Sistema Nacional de Segurança Alimentar (SISAN). E o terceiro, em 

2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Com o incentivo ao 

desenvolvimento de políticas públicas para garantir o DHAA, o quarto marco é o 

Programa Fome Zero do ano de 2003, com ações e estratégias para a ampliação do 

acesso aos alimentos, o fortalecimento da agricultura familiar, a geração de renda e 

a articulação, mobilização e controle social (RODRIGUES et al, 2007). No ano de 

2004, o Programa Bolsa Família, é o quinto marco pois iniciou um redesenho das 

políticas públicas de combate a fome no Brasil (RIBEIRO, 2021). 

 A partir de 2010 é aprovado o Programa Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PNSAN), que contribuiu em conjunto com as ações e 

conferências nacionais da SAN para a previsão por uma Emenda Constitucional que 

deixa claro o direito a uma alimentação adequada. Após quatro anos, no ano de 

2014, o Brasil deixa de star na lista dos países do “Mapa da Fome” e no mesmo ano 

é criado o Guia Alimentar para a População Brasileira. E, fechando a década, o 

Plano Nacional de SAN, 2016-2019, ampliou a capacidade de monitoramento e 

inseriu propostas para agendas transversais com olhares para a juventude, as 

mulheres, os indígenas, quilombolas, população negra e comunidades tradicionais 

(RIBEIRO, 2021). 

Conforme classifica o CONSEA, a insegurança alimentar aparece em 

diferentes problemas públicos na sociedade como:  

 

Fome, obesidade, doenças associadas à má alimentação, consumo de 
alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, produção de 
alimentos que causam prejuízos ao ambiente, com preços abusivos e 
imposição de padrões alimentares que não respeitam a cultura local 
(RODRIGUES et al, 2007).  

 

Neste contexto, a seguir, serão identificados os projetos relacionados 

com a SAN e suas conexões com os dezessete Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).  



 
 

 

 
 

 

 

3.2. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A SAN 

 

 

Inicialmente, devem-se contextualizar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Com os paradigmas relacionados a sustentabilidade, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) desenvolveu um marco legal em 2015, os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São no total 17 ODS que contém 169 

metas ao total, conforme a Figura 1 ilustra, a seguir. 

 

Figura 1: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: ONU, 2015, online 

 

Verificam-se na Figura 1 que os 17 ODS abordam diversos contextos 

como, por exemplo, “Erradicação da Pobreza” no ODS 1, “Redução de 

Desigualdades” no ODS 10, “Vida na Água” no ODS 14, entre outros. Dessa forma, 

buscou-se, a seguir, apresentar uma meta de cada ODS (lembrando que ao todo 

são 169 metas) relacionada com a SAN, com a gastronomia e projetos correlatos 

visando alicerçar uma relevante base teórica contemporânea para esta pesquisa.  



 
 

 

 
 

O ODS 1, “Erradicação da Pobreza”, estabelece como foco “acabar 

com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares” (ONU, 2015, online) 

e na sua Meta 1.a visa:  

 

Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma 
variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o 
desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para 
que os países em desenvolvimento, em particular os países menos 
desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a 
pobreza em todas as suas dimensões (ONU, 2015, online). 

 

No Brasil, o programa “Fome Zero” é um exemplo de implementação 

de ações de apoio à SAN, a partir do fortalecimento da agricultura familiar e 

ampliação do acesso aos alimentos, que são abordados na Meta 1.a, no sentido de 

acabar com a pobreza (RODRIGUES et al, 2007). Quanto ao município de Campos 

do Jordão-SP, a Lei Municipal n° 4.118/22, proporcionou uma mobilização na 

sociedade alinhada a garantia da mobilização de recursos com ações de doação de 

alimentos em condições aceitáveis para o consumo humano nas escolas de 

formação profissional na área de alimentos e bebidas. Antes desta política pública o 

destino destes alimentos era somente o lixo, mas hoje, há amparo legal para 

destinar os alimentos em condições próprias para o consumo para projetos sociais e 

ações de combate a fome (CAMPOS DO JORDÃO, 2022, online).  

 No ODS 2, “Fome Zero e Agricultura Sustentável”, o objetivo central é 

“acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável” (ONU, 2015, online), contando com a Meta 2.1, 

estabelecendo que, “até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as 

pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo 

crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano” (ONU, 

2015, online). Com os esforços da federação Brasileira e da população para o Brasil 

deixar o Mapa da fome no ano de 2014, o resultado foi que no mesmo ano o Guia 

Alimentar para a População Brasileira fosse lançado, contando com a participação 

social e com vistas para a valorização da cultura alimentar e da gastronomia 

(RIBEIRO, 2021). Ambos os projetos estão corroborando para a garantia da Meta 

2.1 do ODS 2. 

No sentido do bem-estar social relacionado com uma alimentação 

saudável, no ODS 3, “Saúde e Bem-Estar”, há preocupação com “assegurar uma 



 
 

 

 
 

vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades” 

(ONU, 2015, online). A SAN está ligada com uma alimentação saudável e contribuí 

para a garantia da Meta 3.d, que busca “reforçar a capacidade de todos os países, 

particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de 

riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde” (ONU, 2015, online).  

  O ODS 4, “Educação de Qualidade”, busca-se “assegurar a educação 

inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todas e todos” (ONU, 2015, online). A Meta 4.7 é o destaque a 

devida à importância de uma educação sobre alimentação saudável para a busca do 

melhor desempenho na formação da população:  

 

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e 
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável (ONU, 2015, online). 

 

Quanto ao ODS 5, “Igualdade de Gênero”, o objetivo é “alcançar a 

igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (ONU, 2015, 

online). A organização que apoia ações de inclusão é a Gastromotiva. A 

Gastromotiva forma pessoas em territórios vulneráveis para se tornarem 

profissionais da área de alimentação, empreendedores e replicadores das ações que 

promovem transformação social e o combate ao desperdício de alimentos 

(GASTROMOTIVA, 2023, online), fundada em 2006, está alinhada com a Meta 5.c, 

do ODS 5, em que há ações que valorizam o fortalecimento da igualdade de gênero 

pela inclusão social conforme a sua definição, “adotar e fortalecer políticas sólidas e 

legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento 

de todas as mulheres e meninas em todos os níveis” (ONU, 2015, online). 

Ao abordar o ODS 6, “Água Potável e Saneamento”, verifica-se a 

busca por “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todas e todos” (ONU, 2015, online) e na sua Meta 6.3 há indicação para a SAN 

quanto a potabilidade da água e a sua reutilização no mundo:  

 

Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais 



 
 

 

 
 

perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas 
e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura 
globalmente (ONU, 2015, online). 

 

No ODS 7, “Energia Limpa e Acessível”, o cerne é “assegurar o acesso 

confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos” 

(ONU, 2015, online), com relação direta com a gastronomia e cultura alimentar no 

que tange o desperdício que impacta na uso da água e do solo. Na sua meta 7.a, o 

objetivo é:  

 

Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a 
pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, 
eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e 
mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e em 
tecnologias de energia limpa (ONU, 2015, online). 

 

Verifica-se nesta meta uma conexão direta com a Lei Municipal n° 

4.118/22 de Campos do Jordão/SP, que propõe a doação de alimentos e como um 

dos resultados para este problema público é a redução da necessidade de água na 

produção de alimentos como resultado positivo (ONU, 2015, online). 

O ODS 8, que trata do “Trabalho Decente e Crescimento Econômico”, 

há busca em “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos” 

(ONU, 2015, online). Na Meta 8.9 deste ODS, há uma compreensão sobre a cultura 

e produtos locais que no contexto determina que “até 2030, elaborar e implementar 

políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a 

cultura e os produtos locais” (ONU, 2015, online). Neste sentido, verifica-se a 

relação com a gastronomia por meio do turismo, da cultura alimentar local e por 

meio de ações de grupos como a Companhia de Hotéis de Campos do Jordão/SP. 

Fato presente na localidade desde a década de 40, que o tornou um espaço 

democrático para o desenvolvimento do turismo, da hotelaria e da gastronomia, com 

a participação de profissionais de mercado da época (PAULO FILHO, 1986). 

Sobre o ODS 9, “Indústria, Inovação e Infraestrutura”, que tem por 

objetivo “construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação” (ONU, 2015, online), verifica-se na sua Meta 9.b, 

a busca:  



 
 

 

 
 

 

Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais 
nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político 
propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação 
de valor às commodities (ONU, 2015, online). 

 

Ao agregar valor as commodities na Meta 9.b, o contraponto é a 

valorização do produto local, que é visto no PNAE do Brasil, desde 2009. Uma de 

suas ações foi definir que 30% dos alimentos adquiridos para a merenda escolar dos 

municípios da federação, devem ser de pequenos produtores ou de produtores 

locais. Esta ação incentiva o desenvolvimento da economia local e a valorização dos 

produtos locais (RIBEIRO, 2021). 

No ODS 10, que trata da “Redução das Desigualdades”, o objetivo 

macro é “reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países” (ONU, 

2015, online), conjuntamente com a Meta 10.2 propondo que “até 2030, empoderar 

e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da 

idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou 

outra” (ONU, 2015, online). O que é visto há muitos anos no Brasil, no sentido de 

inclusão alimentar e nutricional, desde a década de 1940, com o SAPS que contava 

com divulgação aos trabalhadores de informações sobre uma alimentação saudável 

e os impactos positivos na qualidade de vida, adotando uma postura educativa 

(RODRIGUES et al, 2007). 

Sobre o ODS 11, “Cidades e Comunidades Sustentáveis”, há o 

conceito maior que visa “tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, 

resilientes e sustentáveis” (ONU, 2015, online) e de maneira específica, possui a 

Meta 11.4 que estabelece “fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o 

patrimônio cultural e natural do mundo” (ONU, 2015, online). Neste caso, um 

exemplo de ação concreta que está relacionada com esta meta é o projeto Cidades 

Criativas da Gastronomia da UNESCO. O projeto certifica cidades inovadoras por 

áreas como música, literatura, artes midiáticas, cinema, design, artesanato e arte 

folclóricos e gastronomia. Após a certificação, as cidades passam a fazem parte da 

Rede de Cidades Criativas da Unesco – Unesco Creative Cities Network, da política 

internacional da ONU que legitima e chancela municípios para serem chamados de 

cidades criativas (MEDIOTTE et al, 2022). 



 
 

 

 
 

Alinhado com a SAN, o ODS 12, “Consumo e Produção 

Responsáveis”, busca “garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis” 

(ONU, 2015, online) e estabelece a Meta 12.3 indicando: 

 

Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita 
mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de 
alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as 
perdas pós-colheita (ONU, 2015, online). 

  

Ao estabelecer que uma alimentação adequada esteja relacionada com 

hábitos saudáveis, com a cultura alimentar local e com o fim do desperdício de 

alimentos, verifica-se o estabelecido na Lei Municipal N° 4.118, de Campos do 

Jordão/SP, um exemplo de política pública que atende a Meta 12.3 da ODS 12 que, 

“dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de 

alimentos para o consumo humano” (CAMPOS DO JORDÃO, 2022, online).   

A participação social em temas como o clima é visto no ODS 13, “Ação 

Contra a Mudança Global do Clima”, pois constitui um objetivo central que é “adotar 

medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos” 

(ONU, 2015, online). Os pressupostos da inclusão já tratada acima permeiam a Meta 

13.b, que busca: 

 

Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento 
relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos 
desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais 
e marginalizadas (ONU, 2015, online). 

 

Segundo Petrini (PETRINI, 2015), os impactos do livre mercado de 

alimentos vão além da cultura alimentar, sobrepondo-a, sem considerar que perto de 

um bilhão de pessoas, todo ano no mundo, sofrem de desnutrição e fome, mas por 

outro ponto, 40% dos alimentos são desperdiçados diariamente, gerando impactos 

para a não concretização da Meta 13.b do ODS 13.  

No ODS 14, “ Vida na água”, conta com um objetivo central, “conservar 

e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável” (ONU, 2015, online). A sua Meta 14.4, determina que:  

  

Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, 
não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e 
implementar planos de gestão com base científica, para restaurar 



 
 

 

 
 

populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que 
possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por 
suas características biológicas (ONU, 2015, online). 

 

Neste sentido, o rendimento sustentável está ligado a cultura alimentar 

e a participação social como exemplo no projeto da Slow Food, de 1996, com a 

“Arca do Gosto”, que busca “a salvaguarda e desenvolvimento da pequena produção 

agroalimentar artesanal que corre risco de desaparecer” (PETRINI, 2015). 

Quanto ao ODS 15, “Vida Terrestre”, apresenta um objetivo macro, que 

é “proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a 

degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade” (ONU, 2015, online). 

Contando com a Meta 15.9, propondo que: 

 

Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao 
planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas 
estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas (ONU, 2015, 
online). 

 

Ainda no exemplo do movimento Slow Food, especificamente sobre o 

projeto “Arca do Gosto”, há uma preocupação em seu plano de desenvolvimento 

com as dimensões científicas e de comunicação. Nas dimensões uma se destaca na 

convergência com o ODS15, com vistas para a formação integral do cidadão no que 

se refere a valorização da biodiversidade pela educação alimentar: 

 

A favorecer os projetos de educação do gosto entre jovens, a partir da idade 
escolar, com a finalidade de ativar aquelas capacidades de discernimento 
organolépticos que consentem aos consumidores reconhecer os produtos 
de qualidade e deles retirar o máximo de prazer (PETRINI, 2015, p. 96). 

 

Para o ODS 16, “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, que apresenta 

como ação maior, “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis” (ONU, 2015, 

online). Na sua Meta 16.7,  “garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, 

participativa e representativa em todos os níveis” (ONU, 2015, online), há uma 

relação com o desenvolvimento sustentável pelas boas práticas na alimentação e 



 
 

 

 
 

nas tomadas de decisões relacionadas a cultura alimentar, fato que segundo 

Montanari (MONTANARI, 2008), o gosto é um produto cultural que faz parte do 

patrimônio cultural das sociedades humanas, formando as expressões alimentares 

que se alteram com a evolução do mundo. 

Para contextualizar o ODS 17, “ Parcerias e meios de implementação” , 

há uma relação com o movimento Slow Food, quanto aos protestos contra o Fast 

Food, marca das ações deste movimento. A partir dos protestos, muitos projetos 

foram desenvolvidos com foco nas ações considerando o direito de todas as 

pessoas se alimentarem de forma boa, limpa e justa, o desenvolvimento das 

Comunidades Slow Food (CSF) que se comprometem a promover os valores do 

movimento fortalecendo a rede local, no Brasil são 65 CSF (PETRINI, 2015). 

Alinhado com a Meta 17.17, que visa, “incentivar e promover parcerias públicas, 

público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das 

estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias (ONU, 2015, online). 

Ao ligar uma Meta de cada ODS com a SAN, com a gastronomia e com 

projetos correlatos, surgiram bases teóricas a partir de projetos, movimentos, 

políticas públicas e o Quadro 4 – Metas dos ODS, a SAN, a Gastronomia e Projetos 

Correlatos, apresenta um resumo indicado a base teórica alinhada com a Meta de 

cada ODS. Deste modo muitos projetos alinhados a pesquisa foram apresentados, 

alguns com possibilidades futuras de efetivação em Campos do Jordão/SP e outros 

no campo da inspiração e da pesquisa.  

 

Quadro 4: Metas dos ODS, a SAN, a Gastronomia e Projetos Correlatos 

ODS META BASE TEÓRICA 

1 1.a O programa “Fome Zero” e a Lei Municipal n° 4.118/22, de 

Campos do Jordão-SP. 

2 2.1 Mapa da fome e o Guia Alimentar para a População Brasileira. 

3 3.d Alimentação saudável. 

4 4.7 Educação sobre alimentação saudável. 

5 5.c Gastromotiva, transformação social e o combate ao 

desperdício de alimentos. 

6 6.3 Potabilidade da água. 

7 7.a Doação de alimentos, redução do consumo de água, consumo 



 
 

 

 
 

consciente. 

8 8.9 Turismo sustentável, cultura alimentar local e a Companhia de 

Hotéis de Campos do Jordão-SP. 

9 9.b Plano Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

10 10.2 Alimentação saudável e os impactos positivos na qualidade de 

vida. 

11 11.4 Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO. 

12 12.3 Lei Municipal N° 4.118, de Campos do Jordão-SP e hábitos 

saudáveis. 

13 13.b Livre mercado de alimentos, a cultura alimentar, a desnutrição 

e a fome. 

14 14.4 Slow Food e a “Arca do Gosto” 

15 15.9 Projetos de educação do gosto e as capacidades de 

discernimento organolépticos. 

16 16.7 O gosto como um produto cultural e o patrimônio cultural. 

17 17.17 Alimento bom, limpo e justo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

4. GASTRONOMIA, CULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR EM CAMPOS DO 

JORDÃO/SP 
 

Neste capítulo o objetivo é apresentar o município de Campos do 

Jordão/SP no que tange a gastronomia, a cultura alimentar e a SAN, por uma 

contextualização sobre os dados do município e sua história. Além deste tema, será 

apresentada a Lei Municipal n° 4.118/22 de combate a fome com a sua trajetória de 

desenvolvimento e o Projeto de Lei nº 386 de 2022 da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (ALESP) que foi inspirado em Campos do Jordão/SP. Por fim, 

uma proposta de futuro para o município se tornar uma cidade criativa de 

gastronomia pela UNESCO.  

 

 

4.1 CONTEXTUALIZANDO CAMPOS DE JORDÃO 

 

 

Conforme abordado rapidamente na introdução, Campos de Jordão/SP 

é cidade do estado de São Paulo que segundo o IBGE 2022, possuí 46.974 

habitantes, com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) no valor de 

0,749 referente ao 2010 (IBGE, 2022, online). O Produto Interno Bruto (PIB) do 

município no ano de 2020 é de R$ 24.355,76. O custo médio de vida no município é 

de R$ 4.582,97 com uma quantidade de 16.890 domicílios com despesas mensais 

(IBGE, 2020, online). A cidade é uma estância turística, conforme a Lei 

Complementar nº 1.261/2015, que “Estabelece condições e requisitos para a 

classificação de estâncias e de municípios de interesse turístico e dá providências 

correlatas” (ALESP, 1934, online). O município conta com um Conselho Municipal de 

Turismo (COMTUR) que atende ao Plano de Turismo da cidade e conta com 

investimentos do Fundo Municipal de Turismo (Fumtur) para realizar as ações, 

eventos e projetos que valorizam o turismo.  

O município, no século XVI, foi marcado pela Fazenda de Bom 

Sucesso do proprietário Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, que na ocasião, cedeu 

seu nome para a cidade e na época desenvolveu pontos para apoio aos viajantes, 

construiu espaços para criações de animais e hortas para os moradores locais, bem 

como o início da produção agrícola. A base da alimentação nesta época eram aves, 



 
 

 

 
 

bovinos, suínos e a produção de verduras, cereais e hortaliças. Sobre as formas de 

preparo, a cocção, era formada pelas influências indígena, portuguesa e africana, 

como a base da cozinha brasileira que também inspirou a formação da cultura 

alimentar da Serra de Mantiqueira (CUNHA, 2019).  

Com a disseminação da tuberculose no Brasil ou a chamada “peste 

branca”, entre os séculos VXII e XX, o médico Emílio Ribas, o Dr. Vitor Godinho e 

Clemente Ferreira, recomendaram a instauração do primeiro Sanatório com 

inspiração europeia das técnicas de climoterapia em Campos do Jordão/SP. Após 

muitos anos combatendo a tuberculose, no ano de 1926, a cidade foi reconhecida 

por uma política pública, a Lei Estadual n° 2140 de 01 de outubro, que cria a 

Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão e destaque para o artigo 8°, com seu 

texto original: 

 

Artigo 8.º - O resgate dessas apolices será feito do decimo anno em deante, 
a contar da respectiva emissão, mediante uma quota das rendas das 
Prefeitura Sanitaria, a qual o Poder Executivo fixar por decreto, de modo 
que, sem prejuizo dos serviços da Prefeitura, opere a amortização das 
mesmas apolices dentro de um praso determinado. Artigo 9.º - O auxilio de 
tres mil contos de reis, constituido pelas apolices, poderá ser concedido a 
uma empreza idonea, a Juizo do Governo, a qual, mediante contracto e 
garantia hypothecaria, assumirá as seguintes obrigações: 

1.ª - pagar ao Estado os juros de seis por cento ao anno sobre o auxilio 
recebido de tres mil contos de réis a começar da data da emissão das 
apolices; 

2.ª - construir, organizar e manter um sanatorio modelo para tuberculosos 
ou um grupo de habitações isoladas para esse fim, com todos os requisitos 
exigidos pela sciencia e com capacidade para duzentos enfermos pelo 
menos; 

3.ª - construir, organisar e manter um hotel para repouso ou convalescença, 
com cem quartos, pelo menos, destinados aos que não forem tuberculosos 
e não soffrerem de qualquer outra molestia contagiosa; 

4.ª - construir rêdes para abastecimento de aguas potaveis e para o serviço 
de exgottos nas villas «Jaguaribe» e «Albernessia» ou «Villa Nova» e onde 
mais convier; 

5.ª - fazer uma avenida arborisada e macadamizada, ligando as tres villas - 
Capivary, Jaguaribe e Albernessia; 

6.ª - edificar um predio para a Prefeitura Sanitaria, até ao valor de cincoenta 
contos de réis; 

7.ª - fazer a rectificação e o saneamento do rio Capivary, desde a Villa Dom 
Bosco até ao extremo da Villa Capivary; 

8.ª - sujeitar-se á fiscalização do Governo em toda a administração; 

9.ª - restituir ao Estado a importancia do auxilio, caso não preencha os fins 
do contracto, o que será decidido em juizo arbitral (ALESP, 1926, online). 

 



 
 

 

 
 

Este texto apresenta os investimentos em infraestrutura gerados na 

cidade que permitiu a formação da instância turística anos depois. A Lei previu a 

construção da principal avenida da cidade, redes de energia, esgoto e água potável, 

construção de prédios para o abrigo dos doentes, hotéis para receber os visitantes, 

saneamento do rio Capivari e a criação da Prefeitura Sanitária. 

Segundo Cunha (2019), do início da prefeitura sanitária até a década 

de 40, a alimentação era dividida em três formatos: 

 

Alimentação dedicada ao tratamento de doentes: deveria ser rica em 
proteína animal e pobre em fibras e vegetais; Alimentação dos moradores 
advindos de grandes cidades, que já seguiam o modismo das grandes 
cidades, copiados da cozinha europeia; Alimentação dos moradores 
nascidos na região: cozinha caipira com produtos da horta caseira e do 
galinheiro de quintal (CUNHA, 2019, p.125).  

 

Com o passar do tempo e outras possibilidades de negócios e de 

desenvolvimento como sociedade, no dia 19 de junho de 1931, pelo Decreto 

Estadual n° 6.501, “cria a divisão administrativa do Estado os municípios destinados 

a estancias de tratamento ou de repouso, e dá outras providencias” (SÃO PAULO, 

1934, online). Nas providências, no seu Art. 20°, fica registrado que o município 

deixa de ser uma prefeitura sanitária e torna-se o Município de Campos do 

Jordão/SP (PAULO FILHO, 1986).  

A gastronomia no Brasil, desenvolveu-se a partir de muita diversidade 

devido à forte imigração com suas influências na cultura alimentar. Assim, Campos 

do Jordão/SP, é firmada como uma cidade gastronômica sofisticada de influência 

europeia devido a chegada de grandes empreendimentos hoteleiros como o Hotel 

Toriba, o Grande Hotel Cassino e o Hotel Vila Inglesa e com imigrantes fugidos da 

guerra, principalmente alemães, que contribuíram na formação da cozinha da 

montanha, na década de 40 (CUNHA, 2019).  

A formação desta cozinha está ligada diretamente às influências 

seculares e aos povos que se estabeleceram neste território, sendo necessário, citar 

que a imigração se destaca com forte influência no desenvolvimento da cultura 

alimentar da Serra da Mantiqueira.  A chegada do alemão Henrique Hillebrecht à 

cidade, torna um marco na história da alimentação regional, no ano de 1925, com 

experiência como empresário de restaurantes. Seus maiores feitos na área de 



 
 

 

 
 

alimentação são retratados nas décadas de 30 e 40, na cidade de São Paulo, com 

sua gestão do Bar Pinguim, do restaurante Caverna Paulista e do Bar Brahma 

(CUNHA, 2019).  

Neste período, no ano de 1938, ocorre o início da construção do 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo e a chegada do Navio Windhuk com 

comando do capitão W. Brauer no porto de Santos/SP fugindo da segunda guerra 

mundial com imigrantes alemães, em 1939. Com o passar do tempo, Henrique 

Hillebrecht aceita o convite para gerenciar o Hotel Toriba, realizado na época pelo 

proprietário, Sr. Ernesto Diederichsen, no ano de 1942. As ligações do Navio com a 

gestão do Hotel Toriba se alinharam pela mão-de-obra da época, pois a maior parte 

dos tripulantes do Navio Windhuk possuíam experiências no comércio e alguns com 

serviços de alimentação (CUNHA, 2019).  

Conforme a Figura 1 - Marcos da Gastronomia de Campos do 

Jordão/SP, nas décadas de 20 até a década de 40 há uma formação da cultura 

alimentar em conjunto com a profissionalização na área de gastronomia, hotelaria e 

turismo. Na década de 50 o município recebo o I Congresso Nacional de Turismo o 

que influenciou para que nas décadas seguintes, outros eventos, congressos e 

festivais (PAULO FILHO, 1986). Exemplo de continuidade é o Festival de Inverno 

que ocorre anualmente desde a década de 70 e hoje está na sua 53ª edição, com 

gestão e apoio da Fundação Osesp em parceria com o Governo do Estado (OSESP, 

2023, online). O evento conta com uma programação conforme indicado pela 

promotora:  

 

A programação artística e pedagógica acontece de 01 a 30 de julho, contará 
com recursos de audiodescrição, e estará distribuída entre as cidades de 
Campos do Jordão – com três palcos – e a Sala São Paulo. O Festival de 
Inverno de Campos do Jordão é promovido pela Fundação Osesp, pela 
Prefeitura de Campos do Jordão e pelo Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas (OSESP, 
2023, online).   

  



 
 

 

 
 

  

 

Outro dado importante, é a formação da Companhia de Hotéis de 

Campos do Jordão/SP, com a participação de profissionais do Hotel Toriba e do 

 

Figura 2: Marcos da Gastronomia de Campos do Jordão/SP. 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de CUNHA, 2019 



 
 

 

 
 

Grande Hotel, espaço democrático para o desenvolvimento do turismo, hotelaria e 

gastronomia (PAULO FILHO, 1986). Com o clima muito semelhante ao clima alemão 

e as possibilidades de trabalho em Campos do Jordão/SP, favoreceram que muitos 

imigrantes firmassem raízes no município e isto também contribuiu para a formação 

da cozinha da montanha e como exemplo, no ano de 1959, surgiram o chá da tarde 

e o Fondue, que são atrações tradicionais gastronômicas e turísticas do município 

até nos dias atuais (CUNHA, 2019).  

Tratando-se de eventos, três ações marcaram a aptidão para o turismo 

e para a gastronomia: o primeiro no ano de 1953, o I Congresso Nacional de 

Turismo no Grande Hotel, momento que ocorreu a primeira reunião sobre a 

formação da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo 

(EMBRATUR), o segundo no ano de 1962, a primeira edição da Festa do Pinhão e o 

terceiro no ano de 1970, o Festival de Inverno (PAULO FILHO, 1986). Portanto, a 

formação da cozinha da montanha influenciou nos serviços da cidade, no comércio, 

nas tipologias dos empreendimentos gastronômicos e na economia que atualmente 

conta com a participação da alimentação fora do lar, na porcentagem de 74,9%, com 

ticket médio de consumo nos estabelecimentos de R$ 419,78 por refeição (IBGE, 

2020, online).  

O comércio jordanense segundo o autor, Paulo Filho, se desenvolveu 

ao longo da estrada de ferro com destaque para a Vila Abernéssia como centro 

cívico e administrativo e a Vila Capivari com restaurantes, pousadas, hotéis, cafés, 

butiques, lojas de malhas e shoppings (PAULO FILHO, 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

4.2  A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CAMPOS DE JORDÃO/SP 

 

 

Verificou-se no capítulo 3, ao abordar o ODS 2, “ Fome Zero e 

Agricultura Sustentável”, que a Meta 2.1 aborda a erradicação da fome indicando 

que todo ser humano deve se alimentar de alimentos seguros, nutritivos e 

suficientes (ONU, 2015, online). Neste ponto será apresentada e esclarecida a Lei 

Municipal 4.118/22, de combate a fome de Campos do Jordão/SP e a influência 

desta política pública ao inspirar um Projeto de Lei para o Estado de São Paulo.   

 

 

4.2.1 Esclarecendo a Lei Municipal 4.118/22 

 

 

A formação desta política pública passou por dois momentos iniciais, o 

primeiro quando o governo federal, pela Lei Federal nº 14.016/20, aprovou a doação 

de alimentos excedentes pelos empreendimentos que vendem alimentos e o 

segundo foi o projeto de extensão universitária “Comida que Aquece”, de alunos e 

professores de um Centro Universitário no município, com objetivo de doar marmitas 

nutritivas para pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar em 

parceria com  Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de 

Campos do Jordão/SP (CAMPOS DO JORDÃO, 2022, online). 

O problema público elencado pelo grupo foi o desperdício de alimentos 

e o aumento da fome no município e a Lei Federal nº 14.016/20, dispôs sobre o 

combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o 

consumo humano, e foi a grande inspiração devido a formalização da autorização de 

doação de alimentos pelos empreendimentos da área de alimentação no Brasil. A 

formação e desenvolvimento desta política pública, visou, a possibilidade de 

permissão para que além dos restaurantes e empresas na área de alimentação, as 

escolas profissionalizantes que ofertam cursos na área de alimentação fossem 

autorizadas a doar seus excedentes em condições para o consumo humano 

(CAMPOS DO JORDÃO, 2022, online).  

Sendo assim, houve mobilização da academia, da sociedade e dos 

poderes Legislativo e Executivo para o desenvolvimento da Lei Municipal n° 4.118, 



 
 

 

 
 

de Campos do Jordão/SP, que dispõe “sobre o combate ao desperdício de alimentos 

e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano” (CAMPOS DO 

JORDÃO/SP, 2022, online).  

No seu Art. 1°, define que fica autorizada a doação de excedentes de 

alimentos e bebidas, em boas condições para o consumo humano, pelas instituições 

de ensino profissionalizante do município de Campos do Jordão/SP (CAMPOS DO 

JORDÃO, 2022, online) e estabelece critérios para o processo de doação de 

alimentos e bebidas: 

 

I - estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação 
especificadas pelo fabricante, quando aplicáveis; 
II - não tenham comprometidas sua integridade e a segurança sanitária; 
III - tenham mantidas suas propriedades nutricionais e a segurança 
sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto 
comercialmente indesejável. 
§ 1º A doação de que trata o caput deste artigo poderá ser feita diretamente, 
em colaboração com o poder público, ou por meio de bancos de alimentos, 
de outras entidades beneficentes de assistência social certificadas na forma 
da lei ou de entidades religiosas. 
§ 2º A doação de que trata o caput deste artigo será realizada de modo 
gratuito, sem a incidência de qualquer encargo que a torne onerosa 
(CAMPOS DO JORDÃO, 2022, online). 

 

Em sequência, no Art. 2°, fica definido que pessoas, famílias ou grupos 

em situação de vulnerabilidade social ou de risco alimentar ou nutricional, formam o 

grupo dos beneficiários desta política pública e neste mesmo artigo reforça que na 

ausência destes grupos, outras camadas da sociedade podem ser beneficiadas e 

deixa claro que a doação não se caracteriza como relação de consumo (CAMPOS 

DO JORDÃO, 2022, online).  

No terceiro artigo, fica a definição de que doadores ou intermediários 

sofrerão penalidade nas esferas administrativa ou civil, somente se agirem com dolo 

e complementa: 

 

§ 1º A responsabilidade do doador encerra-se no momento da primeira 
entrega do alimento ao intermediário ou, no caso de doação direta, ao 
beneficiário final. 
§ 2º A responsabilidade do intermediário encerra-se no momento da 
primeira entrega do alimento ao beneficiário final. 
§ 3º Entende-se por primeira entrega o primeiro desfazimento do objeto 
doado pelo doador ao intermediário ou ao beneficiário final, ou pelo 
intermediário ao beneficiário final (CAMPOS DO JORDÃO, 2022, online). 

 



 
 

 

 
 

 

Nos artigos 4°, 5° e 6°, há destaque para as sanções quanto ao dolo à 

saúde de pessoas no momento da entrega do alimento, pois há possibilidade de 

desenvolvimento de projetos a partir dessa política pública com apoio nas despesas 

por conta de dotações orçamentárias próprias ou suplementares e no final 

estabelece que a lei entre em vigor a partir da publicação (CAMPOS DO JORDÃO, 

2022, online).   

O projeto desta política pública foi apresentado para uma Deputada 

Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) no mês de 

junho de 2022. Após tratativas com representantes de Campos do Jordão/SP e a 

equipe da Deputada Estadual, o Projeto de Lei n° 386 de 2022, foi protocolado e 

está em tramitação. Atualmente o projeto conta com parecer positivo da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura (SÃO 

PAULO, 2022, online).  

As informações desta política pública são similares a de Campos do 

Jordão/SP, com diferença no seu Art. 1° pois incluí instituições de ensino superior. 

Na seção da justificativa deste Projeto de Lei (PL), há indicação que “no estado de 

São Paulo é possível estimar que entre 6 e 7 milhões de pessoas passem fome, e 

outros 14 a 15 milhões não têm comida em quantidade suficiente” (SÃO PAULO, 

2022, online). 

Ademais, a informação sobre as ações inovadores em Campos do 

Jordão/SP: 

 

O município de Campos do Jordão foi pioneiro na aprovação de projeto com 
este objetivo, hoje Lei Municipal nº 4.118 de 08 (oito) de maio do corrente 
ano e já colhe frutos com sua aplicação. Nos meses de abril e maio, foram 
utilizados um total aproximado de 45 (quarenta e cinco) quilos de alimentos 
no Projeto de Extensão Comida que Aquece, do Centro Universitário Senac- 
Campos do Jordão. Estes 45 (quarenta e cinco) quilos de alimentos foram 
reaproveitados para fazer um total de 77 (setenta e sete) marmitas 
(pesando, em média, 750g), entregues em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social de Campos do Jordão, para a 
Fundação Santa Cruz e Casa de Acolhida Rainha da Paz (SÃO PAULO, 
2022, online). 

 

 Seguindo para o final da justificativa deste PL, fica evidente a 

preocupação com a amplitude desta futura política pública como indicado:  

 



 
 

 

 
 

Além disso, o ensino da gastronomia também está presente em instituições 
de ensino técnico, tanto no setor público, como no privado. No público, 
chama a atenção o total de 23 (vinte e três) Etecs em São Paulo que 
oferecem o curso de gastronomia. 

Por fim, há também instituições de ensino que oferecem cursos livres, que 
ensinam pessoas interessadas em se aprofundar em determinados nichos 
da gastronomia. O Centro Universitário Senac é um desses locais, e possui 
18 unidades espalhadas no estado de São Paulo, que oferecem o curso de 
Formação Básica em Gastronomia, além de outras unidades que ofertam 
cursos de curta duração. 

Ante todo o exposto, se pensarmos que cada instituição de ensino pode 
realizar ações voltadas para a utilização de insumos excedentes, que hoje 
são desperdiçados, teremos um ganho enorme para a sociedade paulista, 
seja localmente, ou ainda regionalmente, já que o desperdício das sobras 
de alimentos precisa ser combatido nas cidades do estado, pois milhares de 
pessoas ainda passam fome todos os dias e muitas se encontram em 
situação de insegurança alimentar (ALESP, 2022, online). 

 

As políticas públicas são instrumentos de inspiração como foi 

apresentado, pois uma Lei Federal serviu de base para uma Lei Municipal e esta 

base para uma Lei Estadual. Neste sentido, a seguir será apresentada a inspiração 

para esta pesquisa, o Programa Ceará Gastronomia.  

 

 

4.2.2 A Inspiração: O Programa Ceará Gastronomia 
 

 

O Programa Ceará Gastronomia, é um exemplo de projeto inovador e é 

a inspiração para a criação do conselho de gastronomia e cultura alimentar em 

Campos do Jordão/SP. Foi instituído pela Lei n° 17.608, no Governo do Estado do 

Ceará e busca estabelecer ações por meio de políticas públicas que valorizem o 

conhecimento dos atores envolvidos indicando quem faz parte do grupo diretamente 

interessado, bem como, os benefícios para todo o restante da sociedade ao indicar 

que, “a cadeia produtiva da gastronomia é integrada por segmentos da produção de 

insumos, de abastecimento e armazenamento, da educação, do comércio, da 

indústria e dos serviços” (Ceará, 2021, online).  

Seguindo o processo democrático é visível a preocupação desta 

política pública com a ação do estado e sua responsabilidade na tomada da frente 

do projeto, que fica evidente no seu Art. 1° que: 

 



 
 

 

 
 

 
§ 2.º À Secretaria da Cultura do Estado – Secult compete a definição e a 
coordenação das ações da Política Estadual da Gastronomia, podendo, 
para implementá-las, valer-se de parceria com outros órgãos ou entidades 
públicas de qualquer esfera de governo” (CEARA, 2021, online). 

 

Ainda no mesmo artigo, há indicação da participação de outros atores 

na futura proposta de políticas públicas deste programa, o que aprimorará o 

conhecimento sobre os problemas públicos na área de gastronomia, mas com 

impactos diretos na economia, turismo, hospitalidade, na produção de alimento, na 

cultura e no caminho que o alimento percorre.  

No desenvolvimento do texto desta política pública, especificamente no 

seu Art. 2°, há uma preocupação com o objetivo central estabelecendo que “o 

Programa Ceará Gastronomia constitui política pública de Estado voltada à 

promoção de ações de fortalecimento da gastronomia e da cultura alimentar 

cearense” (CEARA, 2021, online). Reforça que para fortalecer a gastronomia e a 

cultura alimentar cearense é necessário unir os atores envolvidos indicado no 

parágrafo único do Art. 2° que, “o Programa será desenvolvido em articulação com 

as diretrizes da política pública de cultura, e demais áreas pertinentes, com a 

sociedade civil e os órgãos e conselhos dos segmentos integrantes de toda a cadeia 

produtiva da gastronomia” (CEARA, 2021, online). 

O Art. 3° regula os princípios desta política pública e define:  

 

I - articulação entre o Poder Público e a iniciativa privada, com vistas a 
incrementar a produção gastronômica de competitividade nos mercados 
interno e externo, favorecendo os produtores locais; 
II - participação social na formulação, na execução e no monitoramento das 
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da gastronomia como 
condição necessária para assegurar a sua legitimidade; 
III - garantir a soberania alimentar e o direito humano à alimentação 
adequada, assegurada a participação da sociedade civil organizada na 
formulação de políticas, planos, programas e ações direcionadas à 
segurança alimentar e nutricional, nos termos da Lei nº 15.002, de 21 de 
setembro de 2011; 
IV - valorização da sazonalidade da produção agrícola, estimulando o 
consumidor final, seja pelo fornecimento de produtos com caráter transitório, 
seja pela realização de eventos que valorizem as sazonalidades; 
V - valorização dos produtos e insumos do território cearense como garantia 
da autenticidade e singularidade da gastronomia local; 
VI - preservação das tradições gastronômicas e reforço da identidade local 
e do senso de comunidade; 
VII - salvaguardar o patrimônio gastronômico do Estado do Ceará em toda a 
sua diversidade e origem bem como os modos de fazer e os saberes 
relacionados à cultura alimentar, de forma a garantir a preservação das 

http://leisestaduais.com.br/ce/lei-ordinaria-n-15002-2011-ceara-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema


 
 

 

 
 

tradições locais como um dos aspectos de desenvolvimento da 
gastronomia, cultura material e imaterial de grupos familiares, indígenas, 
quilombolas, comunidades de matriz africana ou de terreiro, pescadores 
artesanais, aquicultores, maricultores, silvicultores, extrativistas, suas 
cooperativas e associações e demais povos e comunidades tradicionais; 
VIII - promover a conexão entre a cultura local e a global; 
IX - garantir políticas de educação e de formação no campo da cultura 
alimentar e da gastronomia social (CEARA, 2021, online). 

 

Evidente se fez nos argumentos a opção pela participação dos atores 

envolvidos com a palavra “articulação” e com o destaque para o incentivo à 

competividade nos mercados que gerará impactos positivos no desenvolvimento 

regional, conforme o inciso I. Nos incisos II e III outro reforço para a participação 

cidadã em todo o ciclo desta política pública a partir da conexão com outra política 

pública de combate a fome. Nos incisos IV e V o objetivo é valorizar dois pontos 

muito importantes, a sazonalidade dos alimentos e a cultura alimentar cearense. No 

inciso seguinte, o VI, há uma referência sobre a preocupação com a identidade local 

e o estar e atuar em comunidade (CEARA, 2021, online).  

Assim, no inciso VII, há o reforço para o envolvimento de toda a cadeia 

gastronômica do estado promovendo a inclusão social no ciclo da política pública 

com destaque também, no inciso VIII, para o incentivo da conexão da cultura local 

com a global. No último inciso do Art. 3°, há garantia de apoio e influência no 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas à educação e formação sobre a 

cultura alimentar cearense e para a gastronomia social (CEARA, 2021, online). 

No Art. 4°, fica evidente a definição dos objetivos desta política pública:  

 

I - tornar o Estado do Ceará um destino gastronômico de reconhecimento 
nacional e internacional; 
II - promoção do turismo gastronômico no Estado do Ceará para fortalecer o 
desenvolvimento econômico; 
III - estimular a consolidação e ampliação da agricultura familiar rural e 
urbana, do turismo local e regional, do turismo comunitário, da produção e 
fabricação artesanal e da produção e divulgação de conhecimentos 
relacionados à diversidade cultural cearense; 
IV - promoção da cultura alimentar tipicamente cearense em âmbito 
nacional e internacional; 
V - preservar a qualidade e a autenticidade da gastronomia local, inclusive 
as características históricas das receitas e dos pratos cearenses, bem como 
seus modos e suas técnicas de preparo, com fornecimento de selos de 
autenticidade e garantia dos produtos tipicamente regionais; 
VI - apoiar ações do turismo gastronômico, de lazer e eventos; 
VII - posicionar a gastronomia como indústria criativa; 
VIII - promover a difusão de conhecimentos e conceitos vinculados à cultura 
alimentar e à gastronomia cearense, por meio da educação formal e 
informal (CEARA, 2021, online). 



 
 

 

 
 

 

Além do avigoro sobre as questões indicadas no Art. 3° como o 

reconhecimento internacional, a inclusão dos envolvidos na cadeia é destaque 

inovador. Na sequência da análise desta política pública do Ceará, no seu Art. 5°, há 

indicação que a governança do Programa Ceará Gastronomia é de responsabilidade 

da Secretaria da Cultura estadual e determina em parágrafo único neste artigo que:  

 

A sociedade civil, por meio de conselhos, comitês, redes intersetoriais, 
fundações, organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais, 
participará do Programa por meio da proteção e da promoção do 
desenvolvimento gastronômico cearense, executando ações complementares 
nas comunidades ou em parceria com o Poder Público, respeitada a primazia 
do Estado na condução das políticas públicas (CEARA, 2021, online). 

 

Outra ação concreta que impactará todo o setor de alimentos e bebidas 

do estado é a instituição do Selo de Certificação de Produto Cearense no Art. 6° 

deste programa, com a finalidade de certificar produtos cearenses. A definição fica 

no parágrafo único do Art. 6°, definindo que “os critérios para obtenção, os requisitos 

para certificação, a forma de emissão do selo a que se refere o caput deste artigo 

serão estabelecidos em decreto do Chefe do Poder Executivo” (CEARA, 2021, 

online). 

No tocante da ação prática, o Programa Ceará Gastronomia criou o 

Conselho Estadual de Políticas da Gastronomia e Cultura Alimentar, que está ligado 

à Secretaria da Cultura Estadual e estabeleceu:  

 

§ 1º Compete ao Conselho Estadual de Políticas Públicas da Gastronomia e 
Cultura Alimentar: 
I - fomentar e implementar a Política Estadual de Gastronomia e Cultura 
Alimentar; 
II - salvaguardar as políticas de soberania alimentar, segurança alimentar e 
tradições gastronômicas; 
III - promover ações que visem ao fortalecimento de toda a cadeia 
produtiva. 
§ 2º O Conselho Estadual de Políticas Públicas da Gastronomia e Cultura 
Alimentar terá a sua composição definida em decreto do Poder Executivo. 
§ 3º A composição do Conselho Estadual de Políticas Públicas da 
Gastronomia e Cultura Alimentar deverá ser paritária, formada por igual 
número de representantes dos órgãos e das entidades públicas e de 
organizações ou movimentos sociais representativos da sociedade civil 
(CEARA, 2021, online). 

 



 
 

 

 
 

A Lei do Programa Ceará Gastronomia entrou em vigor no dia 6 de 

agosto de 2021 em fortaleza decretada pelo Governador do Estado do Ceará, 

Camilo Sobreira de Santana. A seguir a apresentação sobre Rede de Cidades 

Criativas da Unesco como visão para uma futura ação para a cidade de Campos do 

Jordão/SP.  

 

 

4.3 CAMPOS DE JORDÃO/SP ENQUANTO CIDADE CRIATIVA: UMA PROPOSTA 

PARA O FUTURO 

 

 

O desenvolvimento e a governança como uma dinâmica da ação 

coletiva é analisada com base na eficiência da governança e no caso das Instâncias 

municipais das Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO, no Brasil, são 

representadas por quatro cidades, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Florianópolis/SC e 

Paraty/RJ, que fazem parte da Rede de Cidades Criativas da Unesco – Unesco 

Creative Cities Network, da política internacional da ONU que legitima e chancela 

municípios para serem chamados de cidades criativas (MEDIOTTE et al, 2022). 

Esse projeto está relacionado com a ODS 11, pois considera destinos 

turísticos criativos que priorizam a sustentabilidade econômica, cultural, social, ética 

e política, com luzes ao processo de governança que valoriza a otimização e 

expansão do setor de alimentação, neste caso. Este programa mundial, 

desenvolvido no ano de 2004, pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), chamada de Cidades Criativas, 

autentica territórios criativos e esses espaços passam a ser parte da Rede de 

Cidades Criativas de Unesco (MEDIOTTE et al, 2022). 

As finalidades do processo de inclusão na lista da Rede de Cidades 

Criativas de Unesco visam o fortalecimento na cooperação entre as cidades, que se 

reconhecem como um município criativo, atestando que há desenvolvimento em 

muitos aspectos como: econômicos, sociais, culturais e ambientais. As cidades 

criativas podem ser classificadas em música, literatura, artes midiáticas, cinema, 

design, artesanato e arte folclóricos e gastronomia (MEDIOTTE et al, 2022). 



 
 

 

 
 

No Quadro 5, apresentado a seguir, são listadas as Cidades Criativas 

da UNESCO no Brasil, e suas vocações que fazem parte dessa rede mundial. 

 

Quadro 5: Cidades Criativas da UNESCO no Brasil 

CIDADE CRIATIVA CLASSIFICAÇÃO ANO DE INCLUSÃO 

Florianópolis (SC) Gastronomia 2014 

Curitiba (PR) Design 2014 

Belém (PA) Gastronomia 2015 

Santos (SP) Cinema 2015 

Salvador (BA) Música 2015 

Brasília (DF) Design 2017 

João Pessoa (PB) Artesanato e da Arte 

Popular 

2017 

Paraty (RJ) Gastronomia 2017 

Belo Horizonte (MG) Gastronomia 2019 

Fortaleza (CE) Design 2019 

Campina Grande (PB) artes midiáticas 2021 

Recife (PE) música 2021 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de MEDIOTTE et al, 2022 

 

Localizada na região norte, Belém/PA, passou a ser cidade criativa da 

gastronomia em 2015 e tem como missão criar o Centro Global de Gastronomia e 

Biodiversidade que contará com escola de gastronomia, um inédito barco-cozinha 

para as aulas, laboratório de alimentos, museu e restaurante, e terá como objetivo 

transformar a cidade em modelo global na tecnologia e inovação alimentar. Para 

isso, propõe ações como eventos de diálogo sobre criatividade gastronômica, 

priorizando como tema os alimentos e os pratos típicos de Belém e região que 

apresentam características peculiares e uma variedade grande de ingredientes. 

Consta também no projeto que este centro educacional incluirá atividades para 

crianças que terão uma melhor percepção da história e posição ambiental da cidade 

(MEDIOTTE et al, 2022).  

Na região sudeste, capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte 

adentrou à rede em 2019 apresentando à UNESCO um objetivo geral que é 



 
 

 

 
 

“posicionar e qualificar Belo Horizonte e região como polo turístico gastronômico de 

relevância” (MEDIOTTE et al, 2022, p. 28), com os objetivos específicos que na 

verdade são ações para atingir o objetivo geral: 

 

Criar estratégias para desenvolver a gastronomia como indutora do 
turismo;  

Determinar a gastronomia como produto turístico fazendo um 
trabalho de apoio a esta comercialização nos mercados;  

Integrar os setores da cadeia produtiva de alimentos e de turismo; 

Inovar em ações de empreendedorismo, fomentando negócios e 
empregabilidade em gastronomia e turismo; 

Incentivar pesquisas referentes a projetos e ações estratégicas do 
setor; 

Valorizar a gastronomia local e sua diversidade. (MEDIOTTE et al, 
2022, p.30) 

 

A região sul do Brasil está representada por Florianópolis/SC, capital 

de Santa Catarina. A proposição foi baseada na melhoria de serviços e produtos e 

no investimento em ferramentas inovadoras para a preparação de pratos locais, na 

expansão de programas de intercâmbio para estudantes da área, na organização de 

um festival anual com participação de chefs convidados, na criação de um prêmio 

para os melhores restaurantes da cidade e no desenvolvimento de um observatório 

gastronômico para a divulgação de dados do setor e fomento da integração da 

cadeia alimentar (MEDIOTTE et al, 2022). 

Na região sudeste, porém localizada no Rio de Janeiro, Paraty é uma 

cidade litorânea e passou a fazer parte da rede em 2017. Sua proposta conta com a 

criação de um observatório gastronômico que tem como objetivo fomentar a 

integração da cadeia alimentar, ofertando educação profissional e assessoria técnica 

para melhorar a pesca e por consequência a qualidade de vida das famílias caiçaras 

locais. O observatório contará também com um centro de formação de jovens 

ofertando aulas sobre o folclore e artes locais, música, artesanato e gastronomia, 

reforçando a articulação entre a biodiversidade e a criatividade. E por fim, 

estabelecer parcerias nacionais e internacionais, como a parceria estabelecida com 

a cidade Óbidos em Portugal, que juntas irão fomentar a gastronomia também com o 

campo literário (MEDIOTTE et al, 2022). 



 
 

 

 
 

No que toca Campos do Jordão/SP sobre a possibilidade de tornar-se 

uma Cidade Criativa da Gastronomia pela UNIESCO, já há intenção na sociedade 

conforme a proposta apresentada por um Centro Universitário e uma Pesquisadora 

da área. No dia 15 de dezembro de 2022, o Presidente da Câmara Municipal com 

sua equipe, recebeu a proposta do Programa de Gastronomia de Campos do 

Jordão/SP. Este projeto busca fortalecer a gastronomia da cidade pelas 

características culturais da região, a criação de política públicas voltadas à 

gastronomia, o desenvolvimento de uma rede de aprendizagem, a atração de 

público, o mapeamento da fome e a proposta que o município se torne uma cidade 

criativa da gastronomia (CAMPOS DO JORDÃO, 2022, online). Este são as 

vertentes do projeto confirme Figura 2 – Programa de Gastronomia Campos do 

Jordão/SP.   

  

Figura 3: Programa de Gastronomia Campos do Jordão/SP 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022 



 
 

 

 
 

  

 
Neste sentido, a recepção do projeto é exemplificada conforme o relato 

do Presidente da Câmara:  

 

O Programa de Gastronomia é um projeto que além de valorizar a 
culinária local, também pode trazer benefícios sociais, como 
educação, emprego e combate a fome. O projeto, ainda em fase 
embrionária, terá o apoio da Câmara para sua viabilidade. 
(CAMPOS DO JORDÃO/SP, 2022). 

 

Dentro da abertura citada, há caminhos para a inovação para o futuro 

da Gastronomia e apoio direto ao turismo e a hotelaria do município. Dando 

sequência a esta dissertação, a seguir, serão apresentados os procedimentos 

metodológicos e a análise de resultados. 

 

  



 
 

 

 
 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo aborda os procedimentos metodológicos e seus aspectos 

desenvolvidos nesta pesquisa com aspecto empírico, baseado nos dados e fontes 

da procura secundária e nas ferramentas utilizadas para a análise de conteúdo dos 

relatos da investigação de campo e por fim, a discussão dos resultados. 

O método cientifico representa o procedimento intelectual utilizado na 

busca por conhecimento e ao separar as palavras, somente método indica a 

passagem necessária para atingir o objetivo central da pesquisa (GIL, 2008).  

Quando se trata do processo do método científico pode-se ser dividido em quatro 

etapas: a observação, a experimentação, a interpretação e a conclusão. Estas 

etapas do processo formam a investigação científica com seu conjunto de 

procedimentos e normas objetivando um resultado mais seguro (MARCONI E 

LAKATOS, 2005). 

Tendo em vista o objetivo do resultado mais seguro e a valorização da 

gastronomia e cultura alimentar em Campos do Jordão/SP, o tema central desta 

pesquisa é o Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar e suas 

possíveis ações ligadas a valorização citada e a SAN. O tema busca a 

institucionalização do conselho, a participação cidadã, a união dos comerciários da 

área de Gastronomia e turismo e propostas benéficas para o futuro do turismo, da 

gastronomia e da hotelaria municipal. Para chegar neste ponto, na delimitação deste 

tema, foi preciso a participação nas reuniões e ações do projeto de extensão 

“Comida que Aquece” (SENAC, 2022), no envolvimento com o desenvolvimento da 

Lei Municipal n° 4.118, de Campos do Jordão/SP, de combate ao desperdício de 

alimentos e na busca para que a Lei Municipal n° 4.118 se torne uma lei estadual e o 

principal.  

Por conseguinte, parte da composição desta pesquisa, foi elencado um 

problema de pesquisa, de que forma a sociedade civil pode se organizar com a 

instauração de um conselho municipal de gastronomia e cultura alimentar para gerar 

desenvolvimento social? Com o objetivo de buscar resolução para este problema de 

pesquisa, foi desenvolvido o objetivo geral, analisar as contribuições da instauração 

e atuação do Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar em Campos 



 
 

 

 
 

do Jordão/SP alinhado com a Lei Municipal n° 4.118/22, de combate ao desperdício 

de alimentos. Como objetivos específicos, estabeleceu-se: 

1. Compreender os impactos na ação cidadã dos participantes do 

desenvolvimento da Lei n° 4.118/2022, de combate ao desperdício 

de alimentos, de Campos do Jordão/SP, com relação aos ODS 11 e 

17.  

2. Analisar múltiplos olhares sobre a criação de um Conselho 

Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar em Campos do 

Jordão/SP, bem como, indicações de ações estratégicas. 

 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

A abordagem desta pesquisa é qualitativa, descritiva e exploratória, na 

qual há uma busca pela relação da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) com a 

gastronomia e a cultura alimentar em Campos do Jordão-SP em uma proposta de 

um Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar (CMGCA).  

A pesquisa qualitativa, na sua complexidade, está relacionada com o 

fundamento das variáveis verificados a partir do entendimento dos valores, das 

crenças, dos significados e dos valores (MINAYO, 1996).  

Segundo Gil (2008), modificar, deixar nítido, alterar conceitos e ideias, 

buscando a solução de um problema público ou a possibilidade de novas visões e 

proposições para o futuro formam o sentido da pesquisa. A pesquisa científica com 

base em livros, textos, revistas, resenhas, artigos científicos, leis, decretos e outras 

fontes formam a leitura de referência e leitura corrente. A metodologia da pesquisa-

ação, a pesquisa exploratória com dados secundários levando em consideração o 

estudo bibliográfico e a pesquisa de campo, formam a proposta metodológica desta 

pesquisa. 

Para a primeira etapa desta pesquisa, foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas em ambiente virtual e em ambiente físico, contando com publicações, 

trabalhos acadêmicos, livros e artigos científicos, relacionados com as palavras 

chaves, Gastronomia, Conselho Municipal, Cultura Alimentar, Políticas Públicas e 



 
 

 

 
 

Segurança Alimentar e Nutricional, que formaram a base para esta dissertação. As 

bibliotecas, os arquivos e os centros especializados, são lugares privilegiados para 

discutir ideias, alinhar os desejos dos pesquisadores e dos autores firmando a 

pesquisa bibliográfica (MINAYO, 1996). 

O procedimento exploratório desta pesquisa apoio na delimitação e na 

identificação das referências para atender os pressupostos, Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), gastronomia e a cultura alimentar em Campos do Jordão/SP. Por 

meio da pesquisa documental com algumas Leis Federais, Estaduais e Municipais 

alicerçaram a amarração dos capítulos, com o acréscimo de dados secundários 

históricos e atuais sobre Campos do Jordão/SP.  

Com vistas ao aprofundamento sobre o cominho para o 

desenvolvimento de políticas públicas relacionado para a área de gastronomia e a 

cultura alimentar, houve entendimento que a entrevista semiestruturada, de campo, 

apresentava mais possibilidades de alinhamento para a condução da coleta de 

dados primários, pois é um fenômeno de aproximação entre a prática e a teoria, 

composta pela literatura existente e fatos ocorridos (MINAYO, 1996).    

 

 

5.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Sobre a coleta de dados e referências, nesta pesquisa houve coleta de 

dados primários e secundários. Quanto as principais fontes utilizadas para a coleta 

de dados secundários temos as referências mais emblemáticas de cada capítulo do 

referencial teórico, como no assunto “Desenvolvimento Regional” Brandão (2010) e 

Sachs (2000), em “Desenvolvimento Local Exógeno” Polese (1998) e Silva (2004), 

em “Desenvolvimento Local Endógeno” Potter (2009) e Amaral Filho (2001) e em 

“Políticas Públicas: aspectos gerais” Howlett et al (2013), Sechhi (2013) e Souza 

(2007). No assunto “Segurança Alimentar e Nutricional e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável” Rodrigues et al (2007), Ribeiro (2021) e ONU (2015). 

No assunto “Gastronomia, Cultura e Segurança Alimentar em Campos Do 

Jordão/SP” IBGE (2020), Cunha (2019), Paulo Filho (1986), Lei Federal nº 

14.016/20, Lei Municipal n° 4.118 de Campos do Jordão/SP, Projeto de Lei n° 386 



 
 

 

 
 

de 2022 da ALESP, Lei Estadual n° 17.608, do Governo do Estado do Ceará, 

Mediotte et al (2022) e o Programa de Gastronomia de Campos do Jordão/SP.  

Na coleta de dados primários, foi necessário considerar que a pesquisa 

de campo com entrevistas qualitativas, abertas, flexíveis aproximam mais o 

entrevistado do pesquisador, promovem a interação durante a pesquisa com a 

possibilidade de estabelecer o desenvolvimento de significados muito pertinentes 

sobre o tema. No caso desta pesquisa a entrevista contará com um roteiro de cinco 

perguntas abertas e neutras com o objetivo de obter as experiências dos 

entrevistados, opiniões detalhadas que consideram a essência de cada pessoa e 

possíveis sugestões de ações sobre o tema (SAMPIERE et al, 2013). 

Deste modo, na pesquisa social é necessário estabelecer critérios 

quantitativos, amostragem estaticamente controlada, que no caso desta pesquisa a 

população alvo será representada pelo grupo responsável por desenvolver a Lei no 

4.118, de combate a fome do município de Campos do Jordão/SP. O universo da 

pesquisa será pessoas da sociedade de Campos do Jordão/SP como, profissionais 

de um Centro Universitário que oferta cursos na área de alimentos e bebidas e 

trabalhadores da Câmara Municipal.   

Quanto aos sujeitos da pesquisa, foram consideradas treze pessoas 

para as entrevistas da pesquisa de campo. As amostras representam todas as 

pessoas envolvidas na participação do ciclo da política pública, Lei n° 4.118, 

conforme indicado no Quadro 6 – Sujeitos da pesquisa. 

 

Quadro 6: Sujeitos da pesquisa 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

SUJEITOS DA PESQUISA 

3 Professores da área de alimentos e bebidas 

3 Apoios técnicos da área de alimentos e bebidas 

4 Alunos de curso de Tecnologia em Gastronomia 

1 Funcionário de um Centro Universitário  

1 Vereador da Câmara Municipal  

1 Assessor da Câmara Municipal  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



 
 

 

 
 

A coleta de dados poderá ocorrer em espaços cotidianos e naturais dos 

entrevistados. Na pesquisa qualitativa, além de casos ou pessoas, temos as 

unidades de análise que no caso desta pesquisa o grupo, que representa um 

conjunto de pessoas que estão em contato por um período, ou um projeto 

(SAMPIERE et al, 2013). 

O local de aplicação da pesquisa foi online, em uma sala virtual, com a 

utilização do aplicativo Microsoft Teams que possibilitou a interação por câmera e 

áudio, a gravação do encontro e a transcrição. A pesquisa não apresenta risco ao 

respondente, mesmo assim foi seguido um protocolo de pesquisa. Em todas as 

entrevistas o pesquisador apresentou o motivo daquele momento e apresentou a 

pesquisa utilizando o Termo de Livre Consentimento (TLCE) e após a aprovação do 

entrevistado, a entrevista foi conduzida pergunta por pergunta com gravação para 

posteriormente realizar a transcrição e nos dias corridos após cada entrevista o 

pesquisador levou pessoalmente o TLCE para a assinatura dos participantes, 

conforme o processo para o momento das entrevistas em seguida.  

Como processo para o momento da entrevista foram adotados os 

seguintes passos:  

a) Convite para a Pesquisa. 

b) Agendamento individual das pesquisas por meio das agendas virtuais e o 

envio do link para a participação.  

c) No início do encontro apresentação e postagem no chat os esclarecimentos 

dados pelo pesquisador e o TLCE. 

d) Uma observação foi realizada sobre a não influência do pesquisador na 

pesquisa, pois não será possível explicar as perguntas e fornecer 

informações. As respostas são livres de influências do pesquisador.  

e) Em seguida o início da pesquisa com a leitura ordenada das cinco perguntas 

e registro das perguntas no chat da sala virtual. As perguntas foram 

apresentadas na medida que o entrevistado termina uma resposta iniciando 

pela primeira. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, conforme o Parecer 

5.750.477 de 9/11/22. (Vide Anexo 2), contudo conforme a evolução da pesquisa 

houve uma alteração retirando o foco para o tema “Fome” na pergunta sobre a Lei 



 
 

 

 
 

Municipal n° 4.118 de Campos do Jordão/SP, levando luzes para o desperdício de 

alimentos. 

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

caso a primeira pergunta é de antecedentes, a segunda pergunta de opinião, a 

terceira é geral e as duas últimas também de opinião (SAMPIERE et al, 2013, p. 

427), conforme o Quadro 7 – Matriz de amarração. A Matriz de amarração vincula a 

pergunta elaborada, baseada nos ODS, as variáveis a serem observadas, os 

indicadores que são os objetivos específicos e as proposições. Segundo Telles 

(2001), a matriz de amarração auxilia na metodologia da pesquisa, pois facilita tanto 

ao pesquisador, quanto ao leitor, compreenderem a vinculação das perguntas 

desenvolvidas por meio do arcabouço teórico que neste caso são os ODS, além de 

vinculá-las às respectivas variáveis observadas, indicadores e proposições a serem 

aplicadas junto às respostas. 

 

Quadro 7: Matriz de amarração 

PERGUNTA 
 

ODS VARIÁVEIS 
OBSERVADAS 

INDICADORES 
- OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PROPOSIÇÕES 

Antes do projeto 
de 

desenvolvimento 
da Lei municipal 
de Campos do 
Jordão/SP, n° 
4.118, qual era 

seu 
conhecimento 
sobre políticas 

públicas? 

17 Parcerias 
públicas, 
público-

privadas e com 
a sociedade. 

Compreender os 
impactos na 

ação cidadã dos 
participantes do  
desenvolvimento 
da Lei n° 4.118, 
de combate à 

fome, de 
Campos do 

Jordão/SP, com 
relação a ODS 

11 e 17. 

Há relação 
positiva ou 

negativa por 
parte dos relatos 
da pesquisa de 
campo quanto 

ao 
conhecimento 

ou participação 
no 

desenvolvimento 
de políticas 

públicas. 

Qual foi seu 
envolvimento 
e/ou ação no 

desenvolvimento 
da Lei municipal 
de Campos do 
Jordão/SP, N° 

4.118? 

11 Cidades e 
comunidades 

mais inclusivas, 
seguras, 

resilientes e 
sustentáveis. 

Proteger e 
salvaguardar o 

patrimônio 
cultural e 
natural do 

Compreender os 
impactos na 

ação cidadã dos 
participantes do  
desenvolvimento 
da Lei n° 4.118, 
de combate à 

fome, de 
Campos do 

Jordão/SP, com 
relação a ODS 

Há maior ou 
menor 

engajamento da 
sociedade civil, 

bem como 
participação 

direta nas ações 
concretas para 

solucionar o 
problema 

público, quando 



 
 

 

 
 

mundo. 11 e 17. envolvida no 
início do 

desenvolvimento 
de uma política 

pública. 

Você já havia 
participado do 

desenvolvimento 
de uma política 

pública antes do 
desenvolvimento 
da Lei municipal 

N° 4.118? 

10 Promover a 
inclusão social, 

econômica e 
política de 

todos. 

Compreender os 
impactos na 

ação cidadã dos 
participantes do  
desenvolvimento 
da Lei n° 4.118, 
de combate à 

fome, de 
Campos do 

Jordão/SP, com 
relação a ODS 

11 e 17. 

Há maior ou 
menor 

engajamento da 
sociedade civil, 

bem como 
participação 

direta nas ações 
concretas para 

solucionar o 
problema 

público, quando 
envolvida no 

início do 
desenvolvimento 
de uma política 

pública. 

Qual a sua 
opinião sobre a 
criação de um 

Conselho 
Municipal de 

Gastronomia e 
Cultura 

Alimentar em 
Campos do 
Jordão/SP? 

17 Experiência 
das estratégias 
de mobilização 
de recursos de 

parcerias. 

Analisar 
múltiplos olhares 
sobre a criação 
de um Conselho 

Municipal de 
Gastronomia e 

Cultura 
Alimentar em 
Campos do 

Jordão/SP, bem 
como, 

indicações de 
ações 

estratégicas.  
 

Há oportunidade 
para o 

desenvolvimento 
de um conselho 
de gastronomia 

e cultura 
alimentar para o 

município de 
Campos do 
Jordão/SP. 

Na sua opinião, 
quais os temas 

prioritários 
devem ser 
tratados no 
Conselho 

Municipal de 
Gastronomia e 

Cultura 
Alimentar de 
Campos do 
Jordão/SP? 

2 e 11 Acesso a 
alimentos 
seguros, 

nutritivos e 
suficientes. 
Proteger e 

salvaguardar o 
patrimônio 
cultural e 
natural do 

mundo. 

Analisar 
múltiplos olhares 
sobre a criação 
de um Conselho 

Municipal de 
Gastronomia e 

Cultura 
Alimentar em 
Campos do 

Jordão/SP, bem 
como, 

indicações de 
ações 

estratégicas.  

Há oportunidade 
para o 

desenvolvimento 
de um conselho 
de gastronomia 

e cultura 
alimentar para o 

município de 
Campos do 
Jordão/SP. 



 
 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de TELLES, 2001 

 

  Contextualizando as escolhas das perguntas e suas formações, na 

pergunta no.1 a base técnica é o ODS 17, “Parcerias e Meios de Implementação”, 

que indica o fomento das a parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade. 

Esta pergunta busca atender o objetivo específico sobre os impactos na ação cidadã 

dos entrevistados que participaram de um processo de desenvolvimento de uma 

política pública. A pergunta no 2 está relacionada com o ODS 11, “Cidades e 

Comunidades Sustentáveis” e se alinha com o mesmo objetivo específico da 

pergunta n°. 1, mas neste caso busca verificar as interações em formato de ações 

dos entrevistados durante o processo de desenvolvimento de uma política pública.  

A pergunta no 3 na sua formação se baseia no alinhamento com o ODS 

10, “Redução das Desigualdades”, como na meta 10.2, a indicação da promoção da 

inclusão social, econômica e política de todos, como o enredo da pergunta que 

busca dos entrevistados a percepção sobre a participação nas políticas públicas da 

sociedade, em geral. Neste sentido, atende a variável observável que busca analisar 

a promoção da a inclusão social, econômica e política de todos quanto a 

participação no ciclo das políticas públicas.  

Na formação da pergunta no 4 buscou-se junção com o ODS17, 

“Parcerias e Meios de Implementação”, como variável observável, experiência das 

estratégias de mobilização de recursos de parcerias, há uma busca pela visão dos 

entrevistados sobre a formação de um Conselho Municipal de Gastronomia e 

Cultura Alimentar. Por fim, na questão no 5, houve junção de dois ODS para a sua 

formação, o ODS 2 e o ODS 17, “Fome Zero e Agricultura Sustentável” e “Parcerias 

e Meios de Implementação”, respectivamente. Como variáveis observáveis, foram 

escolhidas o acesso a alimentos seguros, nutritivos e suficientes, e proteger e 

salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo que são metas dos ODS para 

esta pergunta. Objetivo específico relacionado com a pergunta no 4 e a pergunta no 

5, busca nos relatos dos entrevistados saber se há oportunidade para a formação de 

um Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar e suas possíveis ações.  

 

5.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 



 
 

 

 
 

 

  A seguir serão apresentadas o método para a análise de conteúdo 

devido alinhada com a aplicação técnica de análise das comunicações para analisar 

o que foi observado pelo pesquisador nas entrevistas e nas respostas dos 

entrevistados. Além das técnicas de análise das comunicações, é necessário a 

análise do material a partir da transcrição das respostas, que formam ou são 

classificados em categorias com objetivo de ir além das falas nas respostas dos 

entrevistados, buscando a essência do discurso (BARDIN, 1977). Como Silva e 

Fossa (2015) indicam que “o caráter social da análise de conteúdo, uma vez que é 

uma técnica com intuito de produzir inferências de um texto para seu contexto social 

de forma objetiva”.  

A análise de conteúdo é formada por instrumentos metodológicos para 

analisar diferentes fontes de conteúdo, que podem ser verbais e não verbais 

(BARDIN, 1977). Para esta pesquisa foram adotadas três etapas da análise de 

conteúdo, a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, e 

inferências e interpretação (SILVA E FOSSA, 2015). 

Na primeira etapa, a pré-análise compreende a leitura do material, 

neste caso a análise das entrevistas previamente transcritas, organizada para a 

leitura flutuante, a escolha dos documentos, a formulação de hipóteses e objetivos e 

a elaboração de indicadores (SILVA E FOSSA, 2015). Nesta etapa o quadro 

referencial teórico está representado pelo Quadro 7 - Matriz de amarração com os 

indicadores representados pelos objetivos específicos desta pesquisa.   

Na segunda etapa, exploração do material, corresponde a definição de 

regras de contagem ou classificação, a agregação de informações em categorias 

temáticas ou simbólicas e na construção de operações de unidades de registro são 

os parágrafos das entrevistas e a partir deles as palavras chaves são identificadas. 

Em seguida, o resumo dos parágrafos para a categorização, que consiste em 

agrupar as primeiras categorias com temas correlatos formando as categorias 

iniciais. Após o agrupamento das categorias iniciais surgem as categorias 

intermediárias e com mais um agrupamento, formam-se as categorias finais. Na 

terceira etapa ocorre o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, 

conjunto que forma a análise comparativa com a justaposição das categorias em 

cada pergunta (SILVA E FOSSA, 2015). 



 
 

 

 
 

No capítulo seguinte serão apresentados os resultados, considerando a 

análise de conteúdo e a intersecção das contribuições das entrevistas de campos 

com os dados e projetos levantados no referencial teórico.   

  



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

 
 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Neste capítulo serão exibidos os resultados da pesquisa. Serão 

apresentadas as análises de conteúdo e a discussão separadamente por pergunta, 

da pergunta n°. 1 até a pergunta n°5. O processo de análise de conteúdo para cada 

pergunta é composto pela elaboração de 20 categorias iniciais, na sequência são 

definidas as categorias intermediaras que variam na quantidade conforme a 

pergunta e o agrupamentos das categorias iniciais (BARDIN, 1977). Por fim, as 

categorias finais que também variam na quantidade conforme a pergunta e o 

agrupamentos das categorias intermediárias. 

 

 

6.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA PERGUNTA N°. 1 

 

 

Na análise de conteúdo da pergunta n°. 1 foram criadas 20 categorias 

iniciais conforme o Quadro 8: Categorias iniciais da pergunta 1, a partir dos relatos.  

 

Quadro 8: Categorias iniciais da pergunta n°. 1 

CATEGORIAS INICIAIS 

1. Eu acredito que não. Não mudou tanto, como não poderia, como deveria. 

2. Foi quando eu entrei na faculdade. 

3. Questão como cidadão, né? De entender os nossos direitos e de saber o que 

pode ser diferente em relação à situação atual. Então, conhecimento não muito 

raso, mas também não muito profundo. 

4. Confesso que não com tanta profundidade, né? Acabo é tendo contato 

conforme a necessidade. 

5. É uma falha aqui como cidadão.  

6. Eu tinha algum conhecimento prévio por conta de já está aqui ministrando aula 

como docente e buscar de forma constante alguma lei que embasasse a 

possibilidade de dar alimento. 

7. Não havia nada, sabe? Eu sou meio por fora. 



 
 

 

 
 

8. Era bem baixo. 

9. Olha o meu conhecimento, ele era bem raso. 

10. Para falar a verdade, mínimo.  

11. Eu tive a oportunidade de desde muito jovem de ter acesso ao ambiente de 

política pública, porque logo que eu me formei eu passei no primeiro momento a 

exercer voluntariado. 

12. Tive oportunidade de fazer um trabalho. Acompanhei a construção e votação 

de diversos projetos de Lei e de políticas públicas. 

13. A participação, vamos dizer assim, mais direta, por estar trabalhando na 

Câmara.  

14. Era muito pouco, era quase nada assim. 

15. Participação criando projetos de Lei.  

16. Sim, já havia desenvolvido políticas públicas. 

17. Então eu, como munícipe, como cidadão, entendo que é bem raso. 

18. Conhecimento raso.  

19. Irei acompanhar mais, porque é para conseguir cobrar, para conseguir me 

fazer mais presente nisso, para entender melhor o que acontece.  

20. E não só reclamar. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Na sequência foram criadas três categorias intermediarias na análise 

de conteúdo da pergunta n°. 1. A primeira, “Pouco ou nenhum conhecimento sobre o 

desenvolvimento das políticas públicas”, a segunda, “Conhecimento, participação e 

atuação profissional nas políticas públicas” e a terceira, “Compromisso com o ciclo 

das políticas públicas”. Conforme os Quadros 9 ao 11. 

 

Quadro 9: Categoria intermediária 1 da pergunta n°. 1 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

3. Questão como cidadão, 

né? De entender os 

nossos direitos e de 

saber o que pode ser 

Evidencia a ausência de 

participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

diferente em relação à 

situação atual. Então, 

conhecimento não muito 

raso, mas também não 

muito profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco ou nenhum 

conhecimento sobre o 

desenvolvimento das 

políticas públicas. 

4. Confesso que não com 

tanta profundidade, né? 

Acabo é tendo contato 

conforme a necessidade. 

Denota a ausência de 

busca por informações 

sobre políticas públicas. 

7. Não havia nada, sabe? 

Eu sou meio por fora. 

Denota a ausência de 

busca por informações 

sobre políticas públicas. 

8. Era bem baixo. Evidencia a ausência de 

participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

9. Olha o meu 

conhecimento, ele era 

bem raso. 

Evidencia a ausência de 

participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

10. Para falar a verdade, 

mínimo. 

Evidencia a ausência de 

participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

14. Era muito pouco, era 

quase nada assim. 

Evidencia a ausência de 

participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

17. Então eu, como 

munícipe, como cidadão, 

entendo que é bem raso. 

Denota a ausência de 

busca por informações 

sobre políticas públicas. 

18. Conhecimento raso. Evidencia a ausência de 

participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 



 
 

 

 
 

 

Quadro 10: Categoria intermediária 2 da pergunta n°. 1 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

2. Foi quando eu entrei na 

faculdade. 

Evidencia o conhecimento 

sobre políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento, participação 

e atuação profissional nas 

políticas públicas. 

6. Eu tinha algum 

conhecimento prévio por 

conta de já está aqui 

ministrando aula como 

docente e buscar de forma 

constante alguma Lei que 

embasasse a possibilidade 

de dar alimento. 

Denota a busca por 

políticas públicas com 

impactos na realidade do 

entrevistado. 

11. Eu tive a oportunidade 

de desde muito jovem de 

ter acesso ao ambiente de 

política pública, porque logo 

que eu me formei eu passei 

no primeiro momento a 

exercer voluntariado. 

Evidencia o conhecimento 

sobre políticas públicas. 

12. Tive oportunidade de 

fazer um trabalho. 

Acompanhei a construção e 

votação de diversos 

projetos de Lei e de 

políticas públicas. 

Relata o conhecimento de 

políticas pública por 

projetos sociais. 

13. A participação, vamos 

dizer assim, mais direta, 

não é por estar trabalhando 

na Câmara. 

Salienta a participação em 

todo o ciclo da política 

pública. 

15. Participação criando 

projetos de Lei. 

Evidencia a atuação 

profissional nas políticas 

públicas. 

16. Sim, já havia 

desenvolvido políticas 

Evidencia a atuação 

profissional nas políticas 



 
 

 

 
 

públicas. públicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 11: Categoria intermediária 3 da pergunta n°. 1 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

1. Eu acredito que não. Não 

mudou tanto, como não 

poderia, como deveria. 

Evidencia abertura para o 

conhecimento das políticas 

públicas. 

 

 

 

 

 

Compromisso com o ciclo 

das políticas públicas. 

5. É uma falha aqui como 

cidadão. 

Denota o compromisso 

como cidadão. 

19. Irei acompanhar mais, 

porque é para conseguir 

cobrar, para conseguir me 

fazer mais presente nisso, 

para entender melhor o que 

acontece. 

Evidencia a vontade de 

participação no ciclo da 

política pública. 

20. E não só reclamar. Relata apoio ao 

conhecimento das políticas 

públicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como fase final desta etapa da análise de conteúdo da pergunta n°. 1, 

foi desenvolvida uma categoria final, “Projetos na sociedade que desenvolvem os 

cidadãos para a participação no ciclo das políticas públicas”, conforme o Quadro 12: 

Categoria final da pergunta n°. 1. 

 

Quadro 12: Categoria final da pergunta n°. 1 

CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA FINAL 

I. Pouco ou nenhum 

conhecimento 

sobre o 

desenvolvimento 

Denota a falta de 

conhecimento sobre 

políticas públicas. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

das políticas 

públicas. 

 

Projetos na sociedade que 

desenvolvem os cidadãos 

para a participação no ciclo 

das políticas públicas. 

I. Conhecimento, 

participação e 

atuação 

profissional nas 

políticas públicas. 

Evidencia o conhecimento 

sobre políticas públicas. 

II. Compromisso com 

o ciclo das 

políticas públicas. 

Indica a abertura para o 

conhecimento sobre as 

políticas públicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como sequência na análise do conteúdo da pergunta n°. 1, foi 

evidenciado que mesmo sem a busca ou mesmo a inclusão dos cidadãos no ciclo 

das políticas públicas, a maioria das pessoas entrevistadas demonstraram interesse 

em saber ou mesmo iniciar uma participação ativa. Quanto aos entrevistados que 

possuíam contato com o tema há uma reação que demonstra pertencimento e 

orgulho de apoiar o desenvolvimento de políticas públicas.  

O objetivo específico relacionado a essa pergunta é compreender os 

impactos na ação cidadã dos participantes do desenvolvimento da Lei n° 4.118, de 

combate à fome, de Campos do Jordão/SP, com relação a ODS 11 e 17. Conforme 

os relatos dos entrevistados, há indícios que a partir de um processo político 

participativo e inclusivo, é possível desenvolver cidadãos eficazes, competentes e 

comprometidos com a solução de problemas públicos dentro ou fora do processo 

político direto (HOWLETT et al, 2013). Alinhado com a proposição para a pergunta 

n°. 1, há relação positiva ou negativa por parte dos relatos da pesquisa de campo 

quanto ao conhecimento ou participação no desenvolvimento de políticas, que neste 

caso mesmo nos relatos negativos, surgiram falas positivas sobre a intenção de 

participação como na Categoria Inicial 19: “Irei acompanhar mais, porque é para 

conseguir cobrar, para conseguir me fazer mais presente nisso, para entender 

melhor o que acontece”. 

No caso da Lei n° 4.118, de combate ao desperdício de alimentos, de 

Campos do Jordão/SP, o grupo de entrevistados argumentou que o problema 

público é o desperdício de alimentos e conforme o seu Art. 1°, define que:  



 
 

 

 
 

 

Fica autorizada a doação de excedentes de alimentos e bebidas, em boas 
condições para o consumo humano, pelas instituições de ensino 
profissionalizante do município de Campos do Jordão-SP” (CAMPOS DO 
JORDÃO, 2022, online).  

 

Assim, com a intencionalidade para uma resposta à necessidade, com 

diretrizes, o que fazer, como fazer, como avaliar e como recircular a formação de 

políticas públicas e promover a participação da sociedade nas políticas públicas, é 

indicado considerar múltiplos olhares que influenciam, regulam e podem determinar 

um específico comportamento da sociedade no âmbito individual e geral (SOUZA, 

2007). 

Howlett et al (2013, p. 35), conceituam que: 

A participação pública no processo político tem o benefício adicional de 
gerar capital social, que não só ajuda a resolver problemas imediatos, mas 
também a fortalecer o governo e a capacidade geral da sociedade para 
resolver problemas públicos futuros. 

 

O capital social é considerando no ODS 11 a partir do seu objetivo que 

é “tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis” (ONU, 2015, online), alinhada com o ODS 17 que busca o “fomento a 

parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade, reforço necessário para a 

participação da população no desenvolvimento das políticas públicas (ONU, 2015, 

online). Devido ao Município de Campos do Jordão/SP ser uma estância turística, 

conforme a Lei Complementar nº 1.261/2015, que “Estabelece condições e 

requisitos para a classificação de estâncias e de municípios de interesse turístico e 

dá providências correlatas” (SÃO PAULO, 2015, online), a partir do envolvimento da 

sociedade, profissionais da área de gastronomia, do turismo e da hotelaria, 

empresários, turistas e todas as formas positivas de contribuição, há um horizonte 

de possibilidades para o futuro da gastronomia e cultura alimentar no município.  

 

6.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA PERGUNTA N°. 2 

 

 



 
 

 

 
 

Na análise de conteúdo da pergunta n°. 2, foram criadas 20 categorias 

iniciais conforme o Quadro 13 – Categorias iniciais da pergunta 2, a partir dos 

relatos.  

 

 

Quadro 13: Categorias iniciais da pergunta n°. 2 

CATEGORIAS INICIAIS 

1. Acho que o meu envolvimento foi principalmente através da instituição Senac1. 

2. No projeto de extensão, Comida que Aquece, como integrante. 

3. A gente sempre teve um incômodo muito grande por parte dos alunos com descarte, o 

desperdício e a questão da fome. Esse incômodo também se estende aos professores, 

então um professor do curso, propôs um projeto de extensão, Comida que Aquece. 

4. Eu fazia questão de participar do preparo do preparo para ter contato com os alunos, 

ajudar no momento de cardápio para fazer o projeto. 

5. Com alimentos ainda antes de serem processados e mensalmente a gente doar 

marmitas, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele embasou esse projeto 

dele em uma política pública federal que, de 2020, dava essa abertura para os 

estabelecimentos doarem alimentação e tal. Ele se inspirou lá porque ela não cita 

instituição de ensino. 

6. Preparando uma marmita, comidinha bem simples, aconchegante para as pessoas de 

rua e moradores de baixa renda que não tem. 

7. A possibilidade de preparar uma refeição que nutre o seu corpo do jeito certo. Eu acho 

que foi por essa parte que a gente começou. 

8. Eu achei bem interessante pelo fato de ainda não existir e acredito que já deveria estar 

já em pauta. Isso porque é algo bem visível, realista, que a gente vê todos os dias e poder 

ajudar isso, contribuir com isso foi muito importante. 

9. Eu acho que sim, esperou nada na faculdade mesmo em si, porque é a gente não quer 

mais desperdiça muito, né? Então eu acho que isso foi obrigatório. 

10. Nos agendamentos dos encontros participei também. 

11. E que o projeto continue assim, porque eu acho que tem uma proposta muito boa 

assim e está ajudando muitas pessoas. 

12. De conhecer a cidade, de aproximar do Legislativo. 

                                                           
1
 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 no Brasil. 



 
 

 

 
 

13. A partir da do relacionamento, na contribuição e em reuniões ativas que a gente pode 

fazer aí com o Legislativo, com o setor administrativo, com professores. 

14. A gente sentou. E começou a analisar o quanto aquilo seria bom. Bem, é, seria 

positivo para o município. 

15. A minha participação foi nessa articulação que a gente veio para São Paulo. 

16. Como nós estamos indo hoje para conversar com a deputada sobre os outros lugares 

que trabalham assim, com a doações de alimento. 

17. Outros municípios que estão fazendo o mesmo tipo de projeto é trazer novas ideias 

que possam agregar. 

18. Na transição do processo. 

19. Em diversos momentos a gente discutiu sobre a questão do desperdício de alimentos. 

20. Fazendo marmitas com as sobras dos alimentos que não foram usados nas aulas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na sequência foram criadas quatro categorias intermediarias na análise 

de conteúdo da pergunta n°. 2.  A primeira, “Educação e o fomento para a 

participação no desenvolvimento de políticas públicas”, a segunda, “Projeto de 

Extensão Universitária como ação concreta no desenvolvimento de políticas 

públicas”, a terceira, “Projetos que envolvem múltiplos olhares” e a quarta, “A busca 

por projetos inspiradores em outros municípios”. Conforme os Quadros 14 ao 17. 

 

 

Quadro 14: Categoria intermediária 1 da pergunta n°. 2 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

1. Acho que o meu 

envolvimento foi 

principalmente através da 

instituição Senac. 

Evidencia o primeiro 

contato com políticas 

públicas. 

I. Educação e o 

fomento para a 

participação no 

desenvolvimento 

de políticas 

públicas. 

9. Eu acho que sim, 

esperou nada na faculdade 

mesmo em si, porque a 

gente não quer mais 

desperdiça muito, né? 

Denota compromisso com o 

bem-estar social. 



 
 

 

 
 

Então eu acho que isso foi 

obrigatório. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Quadro 15: Categoria intermediária 2 da pergunta n°. 2 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

2. No projeto de extensão, 

Comida que Aquece, como 

integrante. 

Evidencia a participação em 

projeto de extensão 

universitária. 

II. Projeto de 

Extensão 

Universitária 

como ação 

concreta no 

desenvolvimento 

de políticas 

públicas. 

3. A gente sempre teve um 

incômodo muito grande por 

parte dos alunos com 

descarte, o desperdício e a 

questão da fome. Esse 

incômodo também se 

entende aos professores, 

então um professor do 

curso, propôs um projeto de 

extensão, Comida que 

Aquece. 

Denota preocupação com o 

descarte de alimentos. 

4. Eu fazia questão de 

participar do preparo e ter 

contato com os alunos, 

ajudar no momento de 

cardápio para fazer o 

projeto. 

Evidencia apoio e 

participação. 

5. Com alimentos ainda 

antes de serem 

processados e 

mensalmente a gente doar 

marmitas, com apoio da 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social. 

Relata parceria entre a 

sociedade civil e o poder 

público. 



 
 

 

 
 

Ele embasou esse projeto 

dele em uma política 

pública federal de 2020, 

que dava essa abertura 

para os estabelecimentos 

doarem alimentação e tal. 

Ele se inspirou lá porque 

ela não cita instituição de 

ensino. 

8. Eu achei bem 

interessante pelo fato de 

ainda não existir e acredito 

que já deveria estar já em 

pauta. Isso porque é algo 

bem visível, realista, que a 

gente vê todos os dias e 

poder ajudar isso, contribuir 

com isso foi muito 

importante. 

Salienta preocupação 

devido a falta da solução de 

problemas públicos. 

11. E que o projeto continue 

assim, porque eu acho que 

é, tem uma proposta muito 

boa assim e está ajudando 

muitas pessoas. 

Evidencia apoio e 

participação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Quadro 16: Categoria intermediária 3 da pergunta n°. 2 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

6. Preparando uma 

marmita, comidinha bem 

simples, aconchegante para 

as pessoas de rua e 

moradores de baixa renda 

Evidencia preocupação com 

problemas públicos. 

III. Projetos que 

envolvem 

múltiplos olhares. 



 
 

 

 
 

que não tem. 

7. A possibilidade de 

preparar uma refeição que 

nutre o seu corpo do jeito 

certo. Eu acho que foi por 

essa parte que a gente 

começou. 

Denota o ponto de partida 

de um projeto de extensão 

universitária. 

10. Nos agendamentos dos 

encontros participei 

também. 

Evidencia ação concreta de 

participação. 

12. De conhecer a cidade, 

de aproximar do Legislativo. 

Relata busca por parcerias. 

20. Fazendo marmitas com 

as sobras dos alimentos 

que não foram usados nas 

aulas. 

Evidencia ação concreta de 

participação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 17: Categoria intermediária 4 da pergunta n°. 2 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

13. A partir do 

relacionamento, na 

contribuição e em reuniões 

ativas que a gente pode 

fazer aí com o Legislativo, 

com o setor administrativo, 

com os professores. 

Evidencia o envolvimento 

da sociedade em torno de 

um problema público. 

IV. A busca por 

projetos 

inspiradores em 

outros municípios. 

14. A gente sentou. E 

começou a analisar o 

quanto aquilo seria bom. 

Bem, é, seria positivo para 

o município. 

Denota preocupação com a 

sociedade. 

15. A minha participação foi 

nessa articulação que a 

Evidencia a busca de 

parcerias. 



 
 

 

 
 

gente veio para São Paulo. 

16. Como nós estamos indo 

hoje para conversar com a 

deputada sobre os outros 

lugares que trabalham 

assim, com a doações de 

alimento. 

Relata a busca por projetos 

inspiradores. 

17. Outros municípios que 

estão fazendo o mesmo 

tipo de projeto é trazer 

novas ideias que possam 

agregar. 

Relata a busca por projetos 

inspiradores. 

18. Na transição do 

processo. 

Evidencia ação prática no 

ciclo das políticas públicas. 

19. Em diversos momentos 

a gente discutiu sobre a 

questão do desperdício de 

alimentos. 

Denota preocupação com a 

sociedade. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como fase final desta etapa da análise de conteúdo da pergunta n°. 2, 

foi considerada uma categoria final, “Projetos inspiradores em Campos do 

Jordão/SP”, conforme o Quadro 18: Categoria final da pergunta n°. 2. 

 

Quadro 18: Categoria final da pergunta n°. 2 

CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA FINAL 

I. Educação e o 

fomento para a 

participação no 

desenvolvimento 

de políticas 

públicas. 

Denota o apoio da 

educação. 

I. Projetos 

inspiradores em 

Campos do 

Jordão/SP 

II. Projeto de 

Extensão 

Evidencia a importância de 

projetos reais. 



 
 

 

 
 

Universitária como 

ação concreta no 

desenvolvimento 

de políticas 

públicas. 

III. Projetos que 

envolvem múltiplos 

olhares. 

Indica a escolha 

democrática. 

IV. A busca por 

projetos 

inspiradores em 

outros municípios. 

Denota a busca por 

parcerias. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como sequência na análise do conteúdo da pergunta n°. 2, nos relatos 

indicados há destaque nas categorias iniciais no sentido da conexão entre as falas. 

Como exemplo na Categoria Inicial 1, “Acho que o meu envolvimento foi 

principalmente através da instituição Senac. Reforça a primeira categoria 

intermediária que foi definida como, “Educação e o fomento para a participação no 

desenvolvimento de políticas públicas”. No Município de Campos do Jordão/SP há o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, conhecido como SENAC, com o 

Centro Universitário Senac Campos do Jordão e o Grande Hotel Escola Senac 

Campos do Jordão (LINO, 2016). No Campus Campos do Jordão, do Centro 

Universitário Senac, há oferta de cursos de Aprendizagem Profissional em Comércio 

de Bens, Serviço e Turismo, cursos técnicos, curso superior na área de gastronomia 

e pós-graduação, nas modalidades presencial e EAD.  

Três relatos de entrevistados estão relacionados com o local de estudo, 

neste caso o Centro Universitário Senac Campos do Jordão, no sentido da 

participação de alunos em projetos de extensão. A Categoria Inicial 2, “No projeto de 

extensão, Comida que Aquece, como integrante”, a Categoria Inicial 20, “Fazendo 

marmitas com as sobras dos alimentos que não foram usados nas aulas” e a 

Categoria Inicial 3: 

A gente sempre teve um incômodo muito grande por parte dos alunos com 
descarte, o desperdício e a questão da fome. Esse incômodo também se 



 
 

 

 
 

entende, estende aos professores, então um professor do curso, propôs um 
projeto de extensão, Comida que Aquece. 

 

O alinhamento das falas foi instigado pelo projeto de Extensão 

Universitária, “Comida que Aquece”, submetido ao Centro Universitário Senac, com 

objetivo de mensalmente desenvolver a produção e posterior doação de uma 

refeição para pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de Campos do Jordão/SP. Como 

premissas o projeto “Comida que Aquece” se propôs a desenvolver ações para 

aproveitamento de alimentos excedentes do curso de Tecnologia em Gastronomia, 

além de doações de parceiros do setor de alimentação da cidade. Outro objetivo foi 

“estabelecer o contato com o papel social da Gastronomia, desenvolvendo suas 

competências gerenciais e operacionais apresentadas nas disciplinas das áreas de 

Cozinha e de Gestão de Negócios” (SENAC). 

Na Categoria 14, “a gente sentou. E começou a analisar o quanto 

aquilo seria bom. Bem, é, seria positivo para o município”, evidencia o processo que 

o projeto “Comida que Aquece”, com seus participantes buscassem o poder 

Legislativo para propor uma lei de doações de alimentos que incluísse escolas de 

educação profissional que ofertam cursos na área de alimentos e bebidas. Neste 

caso, problema público elencado pelo grupo foi o desperdício de alimentos e a Lei 

federal nº 14.016/20, que dispôs sobre o combate ao desperdício de alimentos e a 

doação de excedentes de alimentos para o consumo humano foi a grande inspiração 

devido a formalização da autorização de doação de alimentos pelos 

empreendimentos da área de alimentação no Brasil. A formação e desenvolvimento 

desta política pública, visou, a possibilidade de permissão para que além dos 

restaurantes e empresas na área de alimentação, as escolas profissionalizantes que 

ofertam cursos na área de alimentação fossem autorizadas a doar seus excedentes 

em condições para o consumo humano (CAMPOS DO JORDÃO, 2022, online).  

Como parte final da análise de conteúdo da pergunta n°.2, a Categoria 

17, relata que “outros municípios que estão fazendo o mesmo tipo de projeto e trazer 

novas ideias que possam agregar”, alinha a expectativa da proposição relacionada 

para esta questão: Há maior ou menor engajamento da sociedade civil, bem como 

participação direta nas ações concretas para solucionar o problema público, quando 

envolvida no início do desenvolvimento de uma política pública. O que se torna 



 
 

 

 
 

visível comparado com um universo como um Centro Universitário, que alunos, 

professores e educadores buscam meios para a concretização de um projeto 

alinhado com o ODS11, especificamente na Meta 11.a, “Apoiar relações 

econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e 

rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento” (ONU, 

2015, online).  

 

 

6.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA PERGUNTA N°. 3 

 

 

Na análise de conteúdo da pergunta n°. 3 foram criadas 20 categorias 

iniciais conforme o Quadro 19 – Categorias iniciais da pergunta n°. 3, a partir dos 

relatos.  

 

 

Quadro 19: Categorias iniciais da pergunta n°. 3 

CATEGORIAS INICIAIS 

1. Não foi a primeira vez que eu participei.  

2. Não, nunca. Foi a primeira vez.  

3. Não, não, infelizmente não. 

4. Não, eu nunca tive oportunidades.  

5. Eu não tinha, não sabia. 

6. Eu achei muito interessante ver se desenhar isso até o momento que a gente 

conseguiu de fato implementar a Lei. 

7. Então eu fico feliz. Eu achei interessante participar do processo. 

8. Não. Acho que essa foi a primeira. 

9. Não, nunca. Tanto que eu comecei a participar desse projeto porque eu gostei 

muito.  

10. Achei muito interessante porque é uma coisa que as pessoas não fazem com 

frequência.  

11. Não, eu nunca participei, mas quando eu estava tipo num ensino fundamental 

sim.  



 
 

 

 
 

12. Por conta do meu trabalho, já participei de algumas. É principalmente voltada 

às pessoas com deficiência.  

13. Não, somente com o projeto Comida que Aquece de combate ao desperdício 

de alimentos. Já ficou mais fácil de entender porque também, né, uma causa 

social.  

14. Sim, eu já formulei outros projetos de Lei. 

15. Já ajudei a formular os projetos de Lei.  

16. Sim, quando eu tive oportunidade de fazer um estágio lá com uma Senadora, 

em políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. 

17. Sim, no Conselho Municipal de Turismo.  

18. Eu me senti parte do processo, as demais a gente tinha conhecimento, mas 

realmente eu não, nunca tive envolvimento. E achei bacana. 

19.  Sim, em outros projetos de políticas públicas. 

20. Não, mas como participei, quero me envolver mais com as políticas públicas.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em seguida, foram criadas quatro categorias intermediarias na análise 

de conteúdo da pergunta n°. 3. A primeira, “Caminhos para maior envolvimento da 

sociedade na participação da solução dos problemas públicos”, a segunda, “Ações 

de conscientização da sociedade sobre espaços democráticos para a participação 

na gestão dos municípios” e a terceira, “Programas para uma comunicação assertiva 

sobre o desenvolvimento de políticas públicas”, conforme os Quadros 20 ao 22.  

 

Quadro 20: Categoria intermediária 1 da pergunta n°. 3 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

1. Não, foi a primeira vez 

que eu participei. 

Evidencia a falta de 

participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

I. Caminhos para 

maior 

envolvimento da 

sociedade na 

participação da 

solução dos 

problemas 

2. Não, nunca. Foi a 

primeira vez. 

Denota a falta de 

envolvimento com as 

políticas públicas. 



 
 

 

 
 

3. Não, não, infelizmente 

não. 

Evidencia a falta de 

participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

públicos. 

4. Não, eu nunca tive 

oportunidades. 

Denota a falta de 

envolvimento com as 

políticas públicas. 

5. Eu não tinha, não sabia. Indica a falta de 

conhecimento sobre as 

políticas públicas. 

8. Não. Acho que essa foi a 

primeira. 

Indica a falta de 

conhecimento sobre as 

políticas públicas. 

9. Não, nunca. Tanto que eu 

comecei a participar desse 

projeto porque eu gostei 

muito. 

Evidencia o engajamento 

com o desenvolvimento de 

políticas públicas. 

11. Não, eu nunca participei, 

mas quando eu estava tipo 

num ensino fundamental 

sim. 

Denota o engajamento com 

o desenvolvimento de 

políticas públicas. 

13. Não, somente com o 

projeto comida que aquece 

de combate a fome ou 

desperdício de alimentos. Já 

ficou mais fácil de entender 

porque também, né, uma 

causa social. 

Indica a preocupação com 

os problemas públicos. 

18. Eu me senti parte do 

processo, as demais a 

gente tinha conhecimento, 

mas realmente eu não, 

nunca tive envolvimento. E 

achei bacana. 

Denota o engajamento com 

o desenvolvimento de 

políticas públicas. 

20. Não, mas como 

participei, quero me 

Indica o engajamento com o 

desenvolvimento de 



 
 

 

 
 

envolver mais com as 

políticas públicas. 

políticas públicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 21: Categoria intermediária 2 da pergunta n°. 3 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

12. Por conta do meu 

trabalho, já participei de 

algumas. É principalmente 

voltada às pessoas com 

deficiência. 

Evidencia envolvimento e 

participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

II. Ações de 

conscientização 

da sociedade 

sobre espaços 

democráticos 

para a 

participação na 

gestão dos 

municípios. 

14. Sim, eu já formulei 

outros projetos de Lei. 

Denota conhecimento em 

políticas públicas. 

15. Já ajudei a formular os 

projetos de Lei. 

Indica participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

16. Sim, quando eu tive 

oportunidade de fazer um 

estágio lá com uma 

Senadora, em políticas 

públicas voltadas para as 

pessoas com deficiência. 

Relata envolvimento no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

17. Sim, no conselho 

municipal de turismo. 

Salienta espaços 

democráticos para a 

solução dos problemas 

públicos. 

19.  Sim, em outros projetos 

de políticas públicas. 

Evidencia participação no 

desenvolvimento de 

políticas públicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 22: Categoria intermediária 3 da pergunta n°. 3 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 



 
 

 

 
 

6. Eu achei muito 

interessante ver se 

desenhar isso até o 

momento que a gente 

conseguiu de fato 

implementar a Lei. 

Evidencia a participação em 

uma parte do ciclo de uma 

política pública. 

III. Programas para 

uma comunicação 

assertiva sobre o 

desenvolvimento 

de políticas 

públicas. 

7. Então eu fico feliz. Eu 

achei interessante participar 

do processo. 

Denota entusiasmos com 

participação na gestão 

municipal. 

10. Achei muito 

interessante porque é uma 

coisa que as pessoas não 

fazem com frequência. 

Indica a falta de 

envolvimento da sociedade 

nas políticas públicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como fase final desta etapa da análise de conteúdo da pergunta n°. 3, 

foi considerada uma categoria final, “A criação de projetos e espaços para soluções 

dos problemas públicos da sociedade”, conforme o Quadro 23: Categoria final da 

pergunta n°. 3. 

 

Quadro 23: Categoria final da pergunta n°. 3 

CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA FINAL 

I. Caminhos para 

maior 

envolvimento da 

sociedade na 

participação da 

solução dos 

problemas 

públicos. 

Denota o envolvimento e 

participação ativa da 

sociedade em projetos 

comuns. 

I. A criação de 

projetos e 

espaços para 

soluções dos 

problemas 

públicos da 

sociedade. 

II. Ações de 

conscientização 

da sociedade 

sobre espaços 

Evidencia os espaços para 

a construção da sociedade. 



 
 

 

 
 

democráticos 

para a 

participação na 

gestão dos 

municípios. 

III. Programas para 

uma comunicação 

assertiva sobre o 

desenvolvimento 

de políticas 

públicas. 

Indica ações para agregar 

as pessoas nas soluções 

dos problemas públicos da 

sociedade. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Nos relatos indicados na análise de conteúdo da terceira pergunta é 

apresentado que os entrevistados que não trabalham no Poder Público ou no Poder 

Legislativo, ou mesmo atuando em outras áreas como estudantes, não haviam 

participado do desenvolvimento de políticas públicas. Diferentemente dos 

entrevistados que atuam no desenvolvimento ou formação de projetos de políticas 

públicas. Como a proposição para esta questão foi: há maior ou menor engajamento 

da sociedade civil, bem como participação direta nas ações concretas para 

solucionar o problema público, quando envolvida no início do desenvolvimento de 

uma política pública, visto que a grande parte dos entrevistados tiveram contato com 

o desenvolvimento de políticas públicas a partir de um projeto de extensão 

universitária. Há caminhos para o aumento gradual da participação da população. 

O município de Campos do Jordão/SP, historicamente, recebe e 

desenvolve ações como eventos e congressos, exemplo em 1953, o “I Congresso 

Nacional de Turismo no Grande Hotel”, em 1962, a primeira edição da “Festa do 

Pinhão” e em 1970, o “Festival de Inverno” (PAULO FILHO, 1986), bem como a 

formação na década de 50 do grupo “Companhia de Hotéis de Campos do 

Jordão/SP”, com a participação de profissionais do Hotel Toriba e do Grande Hotel. 

Espaço democrático para o desenvolvimento do turismo, da hotelaria e da 

gastronomia (PAULO FILHO, 1986). A categoria final da análise de conteúdo da 

pergunta n°. 3, “A criação de projetos e espaços para soluções dos problemas 

públicos da sociedade”, está ligada a Meta 17.17, da ODS 17, “incentivar e promover 



 
 

 

 
 

parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da 

experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias” (ONU, 

2015, online). O Movimento Slow Food é exemplo de como estabelecer locais para a 

participação da sociedade com o projeto de comunidades, conhecidas como 

Comunidades Slow Food (CSF). Elas se comprometem a promover os valores do 

movimento e buscam o fortalecimento da rede local estabelecendo premissas e 

ações para a valorização da cultura alimentar (PETRINI, 2015). Ainda não há uma 

comunidade do Slow Food na serra da Mantiqueira, o que seria uma possibilidade 

de espaço democrático para tratar a alimentação dessa região.  

 

 

6.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA PERGUNTA N°. 4 

 

 

Na análise de conteúdo da pergunta n°. 4 foram criadas 20 categorias 

iniciais conforme o Quadro 24: Categorias iniciais da pergunta n°. 4, a partir dos 

relatos.  

 

Quadro 24: Categorias iniciais da pergunta n°. 4 

CATEGORIAS INICIAIS 

1. Ele está incorporada não só no meu projeto como docente dentro da instituição Senac, 

mas no meu projeto de vida, porque pra mim faz muito sentido quando a gente vê a 

gastronomia como um vetor de desenvolvimento. 

2. Que é fundamental para a gente se identificar, valorizar e proteger a nossa identidade 

cultural, a nossa biodiversidade.  

3. É a gente preservar os bons hábitos, a gente ter a capacidade de alimentar bem, de ser 

saudável. Ser sustentável para que os ciclos possam continuar nas nossas próximas 

gerações.  

4. Ter a gastronomia como um vetor. Para poder balizar todas essas premissas e essas 

questões, eu acho que é muito importante, uma vez que a gente tem um espaço para 

isso, assim como é a academia, mas tem um espaço no meio público pensando em 

política, através de um conselho municipal. Eu acho que é surpreendente e inovador de 

uma certa maneira. 

5. Acontece no alto da Mantiqueira. Ou se a gente for pensar, né? Com mais 



 
 

 

 
 

profundidade, numa região que é muito rica culturalmente e que tem um patrimônio 

alimentar muito forte, que tem uma história que tem uma formação específica dessa 

região. Para discutir as ideias, para fomentar a gastronomia e que vai puxar todas essas 

questões.  

6. Como o turismo pode agregar e trazer valorização a cultura alimentar. 

7. Eu acho excelente. Acho que é um caminho importante aí mesmo para a cultura 

alimentar da cidade. Acho que poucos municípios têm isso, né? Eu não tenho 

conhecimento de outros aqui na região que tenham isso, mas eu acho que ele é 

extremamente importante.  

8. Para gente que está nessa área, que estuda, que pesquisa e que olha com cuidado 

para todas essas questões que envolvem a alimentação, da fome até o alimento 

preparado. Então acho que é extremamente importante a criação de um conselho que 

olhe com atenção, que consiga propor ações que tenha um respaldo. 

9. Você ganha mais força para uma série de ações que o município pode fazer em prol do 

que você está discutindo, propondo. Então assim, eu acho que é extremamente virtuoso. 

10. Então acho que o aconselho ajudaria muitas necessidades. É uma cidade carente em 

diversos aspetos. 

11. Não só para Campos, mas é algo que eu acho que provavelmente deveria ser visto 

por outras cidades como a nossa e precisamos tratar disso aqui também. 

12. Conseguir discutir isso de forma pública, eu acho importantíssimo.  

13. Uma coisa que é tão importante, porque ajuda a gente a regulamentar várias 

questões, a direcionar várias questões. 

14. É muito importante a criação do conselho e eu vejo também lá no nordeste, com a 

criação que teve lá, ali prosperou no sentido gastronômico civil, impactando hoje no 

mestrado na cidade de lá do Ceará, na federal do Ceará. 

15. Deveria ser importante porque a população daqui a gente vê visivelmente que é bem 

pobre e não por conta de eles quererem ser, mas, porque eles não têm a oportunidade ou 

caminhos o ações que possam mudar isso. 

16. Para o resgate histórico, para registro, para a disseminação. Principalmente pela 

valorização da cultura alimentar.  

17. A gente tá num destino gastronômico de reconhecimento nacional e Internacional. É 

uma forma da gente garantir, né? Fortaleceu desenvolvimento aqui turístico, econômico 

da nossa cidade. 

18. Eu acho importantíssimo a criação. Eu acho que já passou da hora de ter. 

19.  E é uma forma de resgatar. Eu acho que a tradição local. Então os grupos familiares 

que a gente tem aqui na cidade, na nossa região, e é uma forma que de posicionar ainda 



 
 

 

 
 

mais a nossa cidade num cenário de rota turística gastronômica. 

20.  É a relação entre a academia, instituição de pesquisa e comunidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Em seguida foram criadas três categorias intermediarias na análise de 

conteúdo da pergunta n°. 4. A primeira, “Apoio e valorização da cultura alimentar por 

ações de um conselho municipal de gastronomia e cultura alimentar”, a segunda, 

“Espaço democrático para a gastronomia e cultura alimentar” e a terceira, “Respaldo 

e regulamentação das ações de um conselho de gastronomia e cultura alimentar”, 

conforme os Quadros 25 ao 27. 

 

Quadro 25: Categoria intermediária 1 da pergunta n°. 4 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

1. Ele está incorporada não 

só no meu projeto como 

docente dentro da 

instituição Senac, mas no 

meu projeto de vida, porque 

pra mim faz muito sentido 

quando a gente vê a 

gastronomia como um vetor 

de desenvolvimento. 

Evidencia a possibilidade de 

desenvolvimento regional 

pela gastronomia. 

I. Apoio e 

valorização da 

cultura alimentar 

por ações de um 

conselho 

municipal de 

gastronomia e 

cultura alimentar. 

2. Que é fundamental para a 

gente se identificar, valorizar 

e proteger a nossa 

identidade cultural, a nossa 

biodiversidade. 

Denota valorização da 

cultura alimentar. 

3. É a gente preservar os 

bons hábitos, a gente ter a 

capacidade de alimentar 

bem, de ser saudável. Ser 

sustentável para que os 

ciclos possam continuar nas 

nossas próximas gerações. 

Evidencia a preocupação 

com a sustentabilidade. 



 
 

 

 
 

4. Ter a gastronomia como 

um vetor. Para poder balizar 

todas essas premissas e 

essas questões, eu acho 

que é muito importante, uma 

vez que a gente tem um 

espaço para isso, assim 

como é a academia, mas 

tem um espaço no meio 

público pensando em 

política, através de um 

conselho municipal. Eu acho 

que é surpreendente e 

inovador de uma certa 

maneira. 

Denota a possibilidade de 

desenvolvimento regional 

pela gastronomia. 

5. Acontece no alto da 

Mantiqueira. Ou se a gente 

for pensar, né? Com mais 

profundidade, numa região 

que é muito rica 

culturalmente e que tem um 

patrimônio alimentar muito 

forte, que tem uma história 

que tem uma formação 

específica dessa região. 

Para discutir as ideias, para 

fomentar a gastronomia e 

que vai puxar todas essas 

questões. 

Indica a valorização do 

território e do patrimônio 

alimentar. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Quadro 26: Categoria intermediária 2 da pergunta n°. 4 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

6. Como o turismo pode 

agregar e trazer valorização 

Evidencia as 

potencialidades do turismo. 

II. Espaço 

democrático para 



 
 

 

 
 

a cultura alimentar. a gastronomia e 

cultura alimentar. 9. Você ganha mais força 

para uma série de ações 

que o município pode fazer 

em prol do que você está 

discutindo, propondo. Então 

assim, eu acho que é 

extremamente virtuoso. 

Denota potencialização nas 

ações do município. 

16. Para o resgate histórico, 

para registro, para a 

disseminação. 

Principalmente pela 

valorização da cultura 

alimentar. 

Indica o resgate e registro 

de ações do município. 

19.  E é uma forma de 

resgatar. Eu acho que a 

tradição local. Então os 

grupos familiares que a 

gente tem aqui na cidade, 

na nossa região, e é uma 

forma que de posicionar 

ainda mais a nossa cidade 

num cenário de rota 

turística gastronômica. 

Relata o apelo pela 

valorização da tradição 

local. 

20.  É a relação entre a 

academia, instituição de 

pesquisa e comunidade. 

Salienta a união entre 

entidades na formação de 

espaços democráticos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Quadro 27: Categoria intermediária 3 da pergunta n°. 4 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

7. Eu acho excelente. Acho 

que é um caminho 

importante aí mesmo para a 

Evidencia a possibilidade 

de atuação em rede na 

gastronomia. 

III. Respaldo e 

regulamentação 

das ações de um 



 
 

 

 
 

cultura alimentar da cidade. 

Acho que poucos 

municípios têm isso, né? Eu 

não tenho conhecimento de 

outros aqui na região que 

tenham isso, mas eu acho 

que ele é extremamente 

importante. 

conselho de 

gastronomia e 

cultura alimentar. 

8. Para gente que está 

nessa área, que estuda, 

que pesquisa e que olha 

com cuidado para todas 

essas questões que 

envolvem a alimentação, da 

fome até o alimento 

preparado. Então acho que 

é extremamente importante 

a criação de um conselho 

que olhe com atenção, que 

consiga propor ações que 

tenha um respaldo. 

Denota a importância do 

respaldo público. 

10. Então acho que o 

aconselho ajudaria muitas 

necessidades. É uma 

cidade carente em diversos 

aspetos. 

Indica a preocupação com a 

SAN. 

11. Não só para Campos, 

mas é algo que eu acho 

que provavelmente deveria 

ser visto por outras cidades 

como nossa e precisamos 

tratar disso aqui também. 

Salienta a possibilidade de 

atuação em rede na 

gastronomia. 

12. Conseguir discutir isso 

de forma pública, eu acho 

importantíssimo. 

Denota a importância do 

respaldo público. 

13. Uma coisa que é tão Indica a necessidade de 



 
 

 

 
 

importante, porque ajuda a 

gente a regulamentar várias 

questões, a direcionar 

várias questões. 

regulamentação no setor. 

14. É muito importante a 

criação do conselho e eu 

vejo também lá no 

nordeste, com a criação 

que teve lá, ali prosperou 

no sentido gastronômico 

civil, impactando hoje no 

mestrado na cidade de lá 

do Ceará, na Federal do 

Ceará. 

Evidencia o impacto da 

sociedade na academia por 

projetos como conselhos 

federais. 

15. Deveria ser importante 

porque a população daqui a 

gente vê visivelmente que é 

bem pobre e não por conta 

de eles quererem ser, mas, 

porque eles não têm a 

oportunidade ou caminhos 

o ações que possam mudar 

isso. 

Denota a importância da 

gastronomia e cultura 

alimentar para a economia 

municipal. 

17. A gente tá num destino 

gastronômico de 

reconhecimento nacional e 

Internacional. É uma forma 

da gente garantir, né? 

Fortalecer o  

desenvolvimento aqui 

turístico, econômico da 

nossa cidade. 

Evidencia a possibilidade 

de fortalecimento. 

18. Eu acho 

importantíssimo a criação. 

Eu acho que já passou da 

hora de ter. 

Salienta a oportunidade de 

inovação. 



 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Como fase final desta etapa da análise de conteúdo da pergunta n°. 4, 

foram consideradas duas categorias finais, “Conselho Municipal de Gastronomia e 

Cultura Alimentar no município de Campos do Jordão/SP” e “Aprovação de um 

Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar no município de Campos do 

Jordão/SP, em parceria com a Secretaria de Cultura”, conforme o Quadro 28: 

Categorias finais da pergunta n°. 4. 

  

Quadro 28: Categorias finais da pergunta n°. 4 

CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA FINAL 

I. Apoio e 

valorização da 

cultura alimentar 

por ações de um 

conselho 

Municipal de 

Gastronomia e 

Cultura Alimentar. 

Denota a importância de 

ações de um conselho 

municipal de gastronomia e 

cultura alimentar. 

I. Conselho 

Municipal de 

Gastronomia e 

Cultura Alimentar 

no município de 

Campos do 

Jordão/SP. 

 
 
 
 

II. Espaço 

democrático para 

a gastronomia e 

cultura alimentar. 

Evidencia a possibilidade 

de um espaço democrático. 

II. Aprovação de 

um Conselho 

Municipal de 

Gastronomia e 

Cultura Alimentar 

no município de 

Campos do 

Jordão-SP, em 

parceria com a 

Secretaria de 

Cultura. 

 

II. Respaldo e 

regulamentação 

das ações de um 

Conselho de 

Gastronomia e 

Cultura Alimentar. 

Indica a necessidade de um 

espaço democrático da 

gastronomia. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 



 
 

 

 
 

 

Na discussão da pergunta n°. 4, a primeira categoria final, “Conselho 

Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar no município de Campos do 

Jordão/SP”, formada a partir de relatos dos entrevistados. Duas Categorias Iniciais 

específicas reforçam a indicação do desenvolvimento deste conselho:  

 

1.Ele está incorporada não só no meu projeto como docente dentro da 
instituição Senac, mas no meu projeto de vida, porque pra mim faz muito 
sentido quando a gente vê a gastronomia como um vetor de 
desenvolvimento. 

9. Você ganha mais força para uma série de ações que o município pode 
fazer em prol do que você está discutindo, propondo. Então assim, eu acho 
que é extremamente virtuoso. 

 

As ações do Conselho Estadual de Políticas Públicas da Gastronomia 

e Cultura Alimentar do Ceará buscam incentivar e desenvolver a Política Estadual de 

Gastronomia e Cultura Alimentar do Programa Ceará Gastronomia, bem como, 

salvaguardar as tradições gastronômicas, adotar políticas de soberania alimentar e 

segurança alimentar, bem como fortalecer toda a cadeia produtiva ao redor da 

gastronomia (CEARA, 2021, online).  

Todas as iniciativas do Estado do Ceará visão tornar o estado como 

um destino gastronômico reconhecido nacionalmente e internacionalmente, 

promovendo o turismo gastronômico como vetor para o desenvolvimento econômico, 

ampliando e apoiando a agricultura familiar urbana e rural, apoiando a produção 

artesanal, promovendo o turismo local, regional e comunitário, valorizando a cultura 

alimentar tipicamente cearense considerando a gastronomia local e suas 

características históricas, tratando e posicionando a gastronomia como indústria 

criativa e incentivando a disseminação de conhecimentos por meio da educação 

formal e informal relacionados à cultura alimentar e a gastronomia cearense.  

Na segunda categoria final da pergunta n°. 4, “Aprovação de um 

Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar no município de Campos do 

Jordão/SP, em parceria com a Secretaria de Cultura”, é necessário destacar um 

relato na Categoria Inicial 14: 

  

É muito importante a criação do conselho e eu vejo também lá no nordeste, 
com a criação que teve lá, ali prosperou no sentido gastronômico civil, 



 
 

 

 
 

impactando hoje no mestrado na cidade de lá do Ceará, na federal do 
Ceará. 

 

Seguindo o processo democrático é visível a preocupação desta 

política pública com a ação do estado e sua responsabilidade na tomada da frente 

do projeto, que fica evidente no seu Art. 1° que: 

 

§ 2.º À Secretaria da Cultura do Estado – Secult compete a definição e a 
coordenação das ações da Política Estadual da Gastronomia, podendo, 
para implementá-las, valer-se de parceria com outros órgãos ou entidades 
públicas de qualquer esfera de governo (CEARA, 2021, online). 

 

Na sequência da análise desta política pública do Ceará, no seu Art. 5°, 

há indicação que a governança do Programa Ceará Gastronomia é de 

responsabilidade da Secretaria da Cultura Estadual e determina em parágrafo único 

neste artigo que:  

 

A sociedade civil, por meio de conselhos, comitês, redes intersetoriais, 
fundações, organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais, 
participará do Programa por meio da proteção e da promoção do 
desenvolvimento gastronômico cearense, executando ações complementares 
nas comunidades ou em parceria com o Poder Público, respeitada a primazia 
do Estado na condução das políticas públicas (CEARA, 2021, online). 

 

Outra ação concreta que impactará todo o setor de alimentos e bebidas 

do estado é a instituição do Selo de Certificação de Produto Cearense no Art. 6° 

deste programa, com a finalidade de certificar produtos cearenses. A definição fica 

no parágrafo único do Art. 6°, definindo que “os critérios para obtenção, os requisitos 

para certificação, a forma de emissão do selo a que se refere o caput deste artigo 

serão estabelecidos em decreto do Chefe do Poder Executivo” (CEARA, 2021, 

online). 

Neste sentido, a proposição, há oportunidade para o desenvolvimento 

de um Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar no município de 

Campos do Jordão/SP, se torna viável a partir do exemplo do Estado do Ceará e as 

potencialidades da cidade de Campos do Jordão/SP. E para o início, a fase inicial, 

na Meta17.17, do ODS 17, visa “incentivar e promover parcerias públicas, público-

privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de 



 
 

 

 
 

mobilização de recursos dessas parcerias” (ONU,2015), o que pode ser possível 

para estabelecer este espaço democrático no município. 

 

 

6.5 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA PERGUNTA N°. 5 

 

 

Na análise de conteúdo da pergunta n°. 5 foram criadas 20 categorias 

iniciais conforme o Quadro 29 – Categorias iniciais da pergunta n°. 5, a partir dos 

relatos.  

 

Quadro 29: Categorias iniciais da pergunta n°. 5 

CATEGORIAS INICIAIS 

1. Primeiramente, a insegurança alimentar. Essa questão muito forte do combate a fome. 

2. Eu acho uma outra questão importante, pensando em Campos do Jordão/SP, é o 

turismo sustentável. Eu acho que é importante a gente refletir sobre as estratégias do 

turismo que a gente busca aqui em Campos do Jordão/SP. 

3. Um outro tema pertinente é a gastronomia como vetor de desenvolvimento social, 

cultural, ambiental e econômico. Gastronomia não só como prática culinária, não só como 

transformação do alimento, mas todo um sistema complexo. 

4. Criar articulações entre diversos setores. 

5. A gente também entender o nosso patrimônio alimentar, porque eu acho que é um 

caminho entre o alimentar e o comer. Então quando eu me alimento, eu tô satisfazendo 

uma necessidade biológica. Quando eu tô comendo, eu já vou trazer as práticas de 

comensalidade, que tem muito a ver com a maneira que eu me comporto, o alimento que 

eu tenho acesso, às pessoas que comem comigo e essas relações humanas. 

6. De articulação entre instituições. Academia é a parte política, os órgãos públicos, os 

institutos de pesquisa, os produtores de alimentos, as cooperativas. E quando eu falo de 

governança, tô falando dentro de cada setor da academia, do órgão público, dos 

produtores com as cooperativas como que é feito essa questão dos atores dentro dessas 

instâncias. 

7. A questão do desperdício de alimentos e a destinação que você dá para isso enquanto 

município, enquanto estabelecimentos envolvidos. 

8 O conselho poderia deliberar muito. 

9. Acho que o principal tema seria a função verdadeiramente da ação escolar, 



 
 

 

 
 

alimentação nas escolas. 

10.Eu acho que, na minha opinião, a primeira coisa, a segurança alimentar, não é? Eu 

acho que é uma coisa muito importante pra todo mundo ter uma segurança alimentar, ter 

comida na sua casa, na sua mesa. 

11. É trazer uma forma com que os restaurantes também façam parte disso diretamente, 

visivelmente, para que os turistas, aqui, os moradores cidadãos daqui também possam 

ver isso e não só a prefeitura. 

12. Eu acho que o desperdício de alimentos. 

13. Eu acho que a questão da sustentabilidade não é. E fortalecer essas ações como a 

questão do lixo, né? Como a questão do recurso. 

14. Distribuir o alimento de uma forma que seja justa. 

15. Eu acho que a cultura é a material e imaterial é. 

16. Aqui fala um pouco da nossa agricultura, as técnicas. 

17. A educação na formação dos profissionais. Eu acho que deve ser um tema pilar, 

porque a educação dependendo da maneira que você educar, as pessoas, são os 

profissionais que vão estar atuando na área. 

18. Ela tem que ver os direitos, deveres, daqueles profissionais. Especificação, os direitos, 

os deveres, e eu acho que a formulação de ideias eu acho que seria muito bacana para 

novas ideias, novas propostas, entendeu? É atividades que possam engrandecer a 

gastronomia. 

19.  No Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar, em Campos do 

Jordão/SP, a questão do associativismo e governança. 

20.  Eu acho que a gente buscar aí o selo de autenticidade e garantia para os nossos 

produtos que são típicos aqui e a valorização. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Em seguida foram criadas cinco categorias intermediarias na análise 

de conteúdo da pergunta n°. 5. A primeira, “Alinhar a SAN, o direito humano à 

alimentação e a formação sobre cultura alimentar e gastronomia”, a segunda, 

“Promoção do turismo gastronômico em Campos do Jordão/SP, a terceira, “A 

gastronomia como indústria criativa em Campos do Jordão/SP, a quarta, 

“Salvaguardar o patrimônio gastronômico de Campos do Jordão/SP e a quinta, 

“Valorização dos produtos e insumos da Serra de Mantiqueira”, conforme os 

Quadros 25 ao 29. 

  



 
 

 

 
 

Quadro 30: Categoria intermediária 1 da pergunta n°. 5 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

1. Primeiramente, a 

insegurança alimentar. Essa 

questão muito forte do 

combate a fome. 

Evidencia a busca pela 

soberania alimentar. 

I. Alinhar a SAN, o 

direito humano à 

alimentação e a 

formação sobre 

cultura alimentar 

e gastronomia. 

7. A questão do desperdício 

de alimentos e a destinação 

que você dá para isso 

enquanto município, 

enquanto estabelecimentos 

envolvidos. 

Denota a preocupação com 

a união da sociedade. 

9. Acho que o principal tema 

seria a função 

verdadeiramente da ação 

escolar, alimentação nas 

escolas. 

Evidencia a promoção de 

conhecimentos e conceitos 

vinculados à cultura 

alimentar e à gastronomia. 

10. Eu acho que, na minha 

opinião, a primeira coisa, a 

segurança alimentar, não é? 

Eu acho que é uma coisa 

muito importante pra todo 

mundo ter uma segurança 

alimentar, ter comida na sua 

casa, na sua mesa. 

Denota a busca pela 

soberania alimentar. 

12. Eu acho que o 

desperdício de alimentos. 

Indica a formação por meio 

da educação formal ou 

informal sobre alimentação. 

14. Distribuir o alimento de 

uma forma que seja justa. 

Salienta a busca pela 

soberania alimentar. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Quadro 31: Categoria intermediária 2 da pergunta n°. 5 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 



 
 

 

 
 

INTERMEDIÁRIA 

2. Eu acho uma outra 

questão importante, 

pensando em Campos do 

Jordão/SP, é o turismo 

sustentável. Eu acho que é 

importante a gente refletir 

sobre as estratégias do 

turismo que a gente busca 

aqui em Campos do 

Jordão/SP. 

Evidencia a promoção do 

turismo gastronômico de 

Campos do Jordão-SP. 

 

II. Promoção do 

turismo 

gastronômico em 

Campos do 

Jordão/SP. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

 

Quadro 32: Categoria intermediária 3 da pergunta n°. 5 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

3. Um outro tema pertinente 

é a gastronomia como vetor 

de desenvolvimento social, 

cultural, ambiental e 

econômico. Gastronomia 

não só como prática 

culinária, não só como 

transformação do alimento, 

mas todo um sistema 

complexo. 

Evidencia o posicionamento 

da gastronomia como 

indústria criativa. 

 

 

III. A gastronomia 

como indústria 

criativa em 

Campos do 

Jordão/SP. 

 

4. Criar articulações entre 

diversos setores. 

Denota o incentivo às 

articulações na sociedade. 

6. De articulação entre 

instituições. Academia é a 

parte política, os órgãos 

públicos, os institutos de 

pesquisa, os produtores de 

alimentos, as cooperativas. 

E quando eu falo de 

Indica o fortalecimento da 

cadeia produtiva da 

gastronomia. 



 
 

 

 
 

governança, tô falando 

dentro de cada setor da 

academia, do órgão 

público, dos produtores 

com as cooperativas como 

que é feito essa questão 

dos atores dentro dessas 

instâncias. 

8 O conselho poderia 

deliberar muito. 

Salienta a responsabilidade 

dos espaços democráticos 

na sociedade. 

11. É trazer uma forma com 

que os restaurantes 

também façam parte disso 

diretamente, visivelmente, 

para que os turistas, aqui, 

os moradores cidadãos 

daqui também possam ver 

isso e não só a prefeitura. 

Denota o fortalecimento da 

cadeia produtiva da 

gastronomia. 

17. A educação na 

formação dos profissionais. 

Eu acho que deve ser um 

tema pilar, porque a 

educação dependendo da 

maneira que você educar, 

as pessoas, são os 

profissionais que vão estar 

atuando na área. 

Indica a difusão da 

formação na gastronomia. 

18. Ela tem que ver os 

direitos, deveres, daqueles 

profissionais. 

Especificação, os direitos, 

os deveres, e eu acho que 

a formulação de ideias eu 

acho que seria muito 

bacana para novas ideias, 

Evidencia a valorização dos 

profissionais da área de 

gastronomia. 



 
 

 

 
 

novas propostas, 

entendeu? É atividades que 

possam engrandecer a 

gastronomia. 

19.  No Conselho Municipal 

de Gastronomia e Cultura 

Alimentar, em Campos do 

Jordão/SP, a questão do 

associativismo e 

governança. 

Denota o fortalecimento da 

cadeia produtiva da 

gastronomia. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Quadro 33: Categoria intermediária 4 da pergunta n°. 5 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

5. A gente também 

entendeu o nosso 

patrimônio alimentar, 

porque eu acho que é um 

caminho entre o alimentar e 

o comer. Então quando eu 

me alimento, eu tô 

satisfazendo uma 

necessidade biológica. 

Quando eu tô comendo, eu 

já vou trazer as práticas de 

comensalidade, que tem 

muito a ver com a maneira 

que eu me comporto, o 

alimento que eu tenho 

acesso, às pessoas que 

comem comigo e essas 

relações humanas. 

Evidencia a preocupação 

com a história e 

preservação da 

autenticidade da 

gastronomia local. 

IV. Salvaguardar o 

patrimônio 

gastronômico de 

Campos do 

Jordão/SP. 

15. Eu acho que a cultura 

alimentar deve ser 

Denota a preocupação com 

a história e preservação da 



 
 

 

 
 

preservada. autenticidade da 

gastronomia local. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

 

 

Quadro 34: Categoria intermediária 5 da pergunta n°. 5 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

16. Aqui fala um pouco da 

nossa agricultura, as 

técnicas. 

Evidencia a valorização do 

produtor local. 

V. Valorização dos 

produtos e 

insumos da Serra 

de Mantiqueira. 20.  Eu acho que a gente 

buscar aí o selo de 

autenticidade e garantia 

para os nossos produtos 

que são típicos aqui e a 

valorização. 

Indica a necessidade de um 

selo para produtos 

regionais. 

13. Eu acho que a questão 

da sustentabilidade não é. 

E fortalecer essas ações 

como a questão do lixo, né? 

Como a questão do 

recurso. 

Denota a valorização da 

sazonalidade dos produtos 

da Serra da Mantiqueira. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Como fase final desta etapa da análise de conteúdo da pergunta n°. 5, 

foram consideradas duas categorias finais, a primeira, “Ações do Conselho 

Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar e a segunda, “O município de 

Campos do Jordão/SP como uma cidade criativa da gastronomia pela UNESCO”, 

conforme o Quadro 35: Categorias finais da pergunta n°. 5. 

  

Quadro 35: Categorias finais da pergunta n°. 5 

CATEGORIA 

INTERMEDIÁRIA 

CONCEITO NORTEADOR CATEGORIA FINAL 



 
 

 

 
 

I. Alinhar a SAN, o 

direito humano à 

alimentação e a 

formação sobre 

cultura alimentar 

e gastronomia. 

Denota o engajamento 

necessário para apoiar a 

SAN. 

I. Ações do 

Conselho 

Municipal de 

Gastronomia e 

Cultura Alimentar. 

 
 

II. Promoção do 

turismo 

gastronômico em 

Campos do 

Jordão. 

Evidencia a promoção do 

turismo gastronômico. 

II. O município de 

Campos do 

Jordão/SP como 

uma cidade 

criativa da 

gastronomia pela 

UNESCO. 

III. A gastronomia 

como indústria 

criativa em 

Campos do 

Jordão/SP. 

 

Indica a possibilidade de 

inovação com a 

gastronomia. 

IV. Salvaguardar o 

patrimônio 

gastronômico de 

Campos do 

Jordão/SP. 

Saliente a preocupação 

com  a valorização do 

patrimônio gastronômico. 

V. Valorização dos 

produtos e 

insumos da Serra 

de Mantiqueira. 

Indica a valorização da 

Serra de Mantiqueira. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023 

 

Na discussão da Pergunta n°. 5, a primeira categoria final, “Ações do 

Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar”, foi possível a partir das 

respostas dos entrevistados, estabelecer 10 temas prioritários:  

 

1. Desperdício de alimentos. 

2. Alimentação nas escolas. 

3. SAN. 

4. Turismo gastronômico sustentável. 



 
 

 

 
 

5. Patrimônio alimentar. 

6. Cultura alimentar. 

7. Valorização dos produtos locais e da agricultura. 

8. Selo de autenticidade para produtos da Serra da Mantiqueira. 

9. Sustentabilidade. 

10. Formação profissional na área de gastronomia.  

 

Além dos temas prioritários quatro Categorias Iniciais complementam 

as indicações de ações para o Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura 

Alimentar em Campos do Jordão/SP, como a primeira, a Categoria Inicial 11:  

 

É trazer uma forma com que os restaurantes também façam parte disso 
diretamente, visivelmente, para que os turistas, aqui, os moradores cidadãos 
daqui também possam ver isso e não só a prefeitura. 

 

Neste relato o aceno é para o comércio de restaurantes e a 

necessidade de participação dos profissionais que estão envolvidos na cadeia 

profissional da gastronomia como indicado no Programa Ceará Gastronomia, no seu 

Art. 2° que: 

 

 O Programa será desenvolvido em articulação com as diretrizes da política 
pública de cultura, e demais áreas pertinentes, com a sociedade civil e os 
órgãos e conselhos dos segmentos integrantes de toda a cadeia produtiva da 
gastronomia (CEARA, 2021, online).  

 

E que no seu Art. 3°, apresenta que deve haver articulação com o 

Poder Público e a iniciativa privada para incrementar a competitividade gastronômica 

em mercados internos e externos (CEARA, 2021, online).   

A seguir as Categorias Iniciais 6, 17 e 19 indicam um apelo para a 

articulação entre as instituições da sociedade na área de gastronomia, a formação 

representada pela academia, a governança no setor e a educação na formação dos 

profissionais.  

 

De articulação entre instituições. Academia é a parte política, os órgãos 
públicos, os institutos de pesquisa, os produtores de alimentos, as 
cooperativas. E quando eu falo de governança, tô falando dentro de cada 
setor da academia, do órgão público, dos produtores com as cooperativas 
como que é feito essa questão dos atores dentro dessas instâncias. 
 



 
 

 

 
 

Relato 4: A educação na formação dos profissionais. Eu acho que deve ser 
um tema Pilar, porque a educação dependendo da maneira que você educar, 
as pessoas, são os profissionais que vão estar atuando na área (Ex). 
 
No conselho municipal de gastronomia e cultura alimentar, em Campos do 
Jordão/SP, a questão do associativismo e governança. 
 
 
 

Neste sentido, no Programa Gastronomia Ceará, uma política pública 

estadual que possibilita a criação de espaços e projetos para o debate sobre a 

gastronomia e a cultura alimentar que no seu Art. 3°, nos incisos VI, VII e VII, 

apresentam a promoção da conexão entre a cultura global e a local, a meta de 

garantir políticas de educação e de formação com foco na cultura alimentar e na 

gastronomia social (CEARA, 2021, online).  

Temas que surgiram nos relatos dos entrevistados e no sentido da 

SAN, um exemplo é o programa Cozinhas Solidárias Gastromotiva, que forma 

pessoas em territórios vulneráveis na área de alimentação, apoiando itinerários 

formativos e profissionais com foco nas ações que promovem transformação social e 

o combate ao desperdício de alimentos. Seus dois objetivos são democratizar o 

ensino da gastronomia para a promoção da formação, da liberdade e da autonomia 

e como segundo propósito, que a gastronomia toque a sociedade além do cozinheiro 

e do profissional de mercado, com objetivo também de apoiar empreendedores 

(GASTROMOTIVA, 2023, online).  

O programa Cozinhas Solidárias Gastromotiva, foi uma resposta no 

ano de 2020 para os impactos socioeconômicos da COVID-19 com objetivo de 

atender com refeições diariamente indivíduos e famílias em situação de insegurança 

alimentar. As cozinhas comunitárias que são geridas por parceiros como 

organizações sociais e coletivos, lideranças locais, cozinheiros e 

microempreendedores. O papel da Gastromotiva é com o apoio logístico, 

fornecimento de insumos, formação para o desenvolvimento de cardápios nutritivos 

e uma renda para os parceiros responsáveis pelas cozinhas comunitárias. Os 

números até o ano de 2023, em média, estão totalizando 70 mil refeições 

mensalmente entregues em formato de marmitas que já impactou 50 comunidades 

nas cozinhas solidárias localizadas em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, 

em Manaus, em Curitiba e na Cidade do México (GASTROMOTIVA, 2023, online). 



 
 

 

 
 

E como objetivos do Programa Gastronomia Ceará que estão 

relacionados com os relatos da Categorias Iniciais 6, 17 e 19, no seu Art. 4°, incisos 

VI, VII e VIII, contam alguns princípios que formam esta Lei. Estes princípios estão 

alinhados com o relato dos entrevistados como o apoio ao turismo gastronômico, de 

eventos e de lazer, o posicionamento da gastronomia como indústria criativa, e a 

promoção das técnicas, conhecimentos, tradição relacionados a gastronomia, mas 

com apoio direto da educação formal e informal (CEARA, 2021, online). 

Na análise conteúdo da pergunta n°. 5, a última categoria final, “O 

município de Campos do Jordão/SP como uma cidade criativa da gastronomia pela 

UNESCO”, que contempla as indicações de ações voltadas à cultura alimentar, selo 

de autenticidade de produtos alimentícios e a valorização de produtos locais, 

conforme os relatos das Categorias Iniciais 5 e 6. 

 
Eu acho que a cultura alimentar deve ser preservada. 
Eu acho que a gente buscar aí o selo de autenticidade e garantia 
para os nossos produtos que são típicos aqui e a valorização. 

 

A partir das Categorias Iniciais 5 e 6 e de outras, foram desenvolvidas 

três categorias intermediárias que contemplam a gastronomia como indústria criativa 

como, “Salvaguardar o patrimônio gastronômico local e a valorização dos produtos e 

insumos da Serra de Mantiqueira”, que em conjunto são alguns dos requisitos para o 

credenciamento junto a Rede de Cidades Criativas da Unesco – Unesco Creative 

Cities Network, como abordado nesta pesquisa, da política internacional da ONU 

que analisam a eficiência da governança que são classificadas em música, literatura, 

artes midiáticas, cinema, design, artesanato e arte folclóricos e gastronomia 

(MEDIOTTE et al, 2022). 

No Brasil, são representadas por quatro Cidades Criativas da 

Gastronomia da UNESCO, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Florianópolis/SC e 

Paraty/RJ. A cidade de Belém do Pará/PA possui o objetivo de criar o Centro Global 

de Gastronomia e Biodiversidade, uma escola de gastronomia com objetivo 

transformar a cidade em modelo global na tecnologia e inovação alimentar. Na 

cidade de Belo Horizonte/MG, o objetivo central é qualificar e posicionar a cidade 

como polo turístico gastronômico, criando estratégias para desenvolver a 

gastronomia como indutora do turismo, inserir a gastronomia como produto turístico, 

incentivo a pesquisa, inovação no fomento de negócios e geração de emprego e a 

valorização da cultura alimentar (MEDIOTTE et al, 2022).  



 
 

 

 
 

Na cidade de Florianópolis/SC, o foco foi no aprimoramento dos 

serviços e produtos da gastronomia e em investimentos em ferramentas inovadoras 

para apoiar e desenvolver as técnicas gastronômicas locais. Mais uma ação 

alinhada com os relatos dos entrevistados que é a criação de um observatório 

gastronômico para o fomento da cadeia alimentar e a disseminação de 

conhecimentos. Na cidade de Paraty/RJ, a proposta também foi da criação de um 

observatório gastronômico, um centro de formação na área de alimentação para 

jovens e parcerias internacionais, no caso, estabelecida com a cidade Óbidos em 

Portugal, para fomentar a gastronomia no campo literário (MEDIOTTE et al, 2022). 

São projetos, programas, ações e iniciativas alinhadas com o ODS 11, 

especificamente com a Meta 11.4 que estabelece “fortalecer esforços para proteger 

e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo” (ONU, 2015, online) e 

corroboram para “incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a 

sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de 

recursos dessas parcerias” (ONU, 2015, online). Quanto ao ODS 17, sua Meta 17.17 

indica positivo para a possibilidade de efetivar a proposição da pergunta n°. 5, que 

busca saber se há oportunidade para o desenvolvimento de um Conselho de 

Gastronomia e Cultura Alimentar para o município de Campos do Jordão/SP. 

 

  



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

 
 

7. CONCLUSÃO  

 

 A presente dissertação buscou com seu objetivo geral analisar a 

possível instauração e atuação do Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura 

Alimentar em Campos do Jordão/SP alinhado com a Lei Municipal n° 4.118/22. A Lei 

municipal n° 4.118/22, de combate ao desperdício de alimentos, foi desenvolvida no 

ano de 2022 com o envolvimento de alunos, professores e educadores de um 

Centro Universitário que oferta cursos na área de alimentos e bebidas e 

representantes da área de alimentos e bebidas da cidade, bem como, a participação 

de um vereador e um assessor. Até chegar neste ponto, do desenvolvimento de uma 

política pública, havia um problema público elencado por este grupo que foi o 

desperdício de alimentos nas escolas de formação profissional.  

 Este incomodo gerou um Projeto de Extensão Universitária, o “Comida 

que Aquece”, com a proposta de doar refeições em formato de marmitas, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de 

Campos do Jordão/SP para a população em situação de vulnerabilidade. O projeto 

caminhou e pelo ano de 2022 mensalmente e as ações foram estabelecidas 

tornando possível que levar alimentos nutritivos até algumas pessoas. Além do 

papel social, o projeto “Comida que Aquece”, contava com um olhar sustentável, 

pois a sua premissa era utilizar alimentos em condições normais para o consumo 

humano provenientes de aulas práticas, eventos, restaurantes, hotéis e parceiros, 

sem estarem manipulados, mas em condições para o consumo.  

 A grande inspiração foi devido a formalização da autorização de 

doação de alimentos pelos empreendimentos da área de alimentação no Brasil, pela 

Lei Federal nº 14.016/20, que dispôs sobre o combate ao desperdício de alimentos e 

a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Assim, após este 

processo de desenvolvimento endógeno, quando a necessidade de um local 

determina ações de desenvolvimento e reflete diretamente na criação de políticas 

públicas, a Lei Municipal n° 4.118/22, de combate ao desperdício de alimentos, de 

Campos do Jordão/SP. Mas com a diferença que as escolas de ensino 

profissionalizantes fossem autorizadas a doar alimentos em condições perfeita para 

o consumo humano como a Lei Federal nº 14.016/20.  

 A relação com a possibilidade de criação de um Conselho de 

Gastronomia e Cultura Alimentar em Campos do Jordão/SP surgiu devido ao 



 
 

 

 
 

movimento endógeno e com a abertura do Poder Legislativo e do Poder Executivo 

municipais que receberam a demanda e em conjunto com os proponentes seguiram 

para concretizar este projeto. O resultado foi uma política pública inovadora, a 

primeira no Brasil de combate ao desperdício de alimentos focando nas escolas 

profissionalizantes na área de alimentos e bebidas.  

 A participação social, a abertura do ciclo das políticas públicas e o 

envolvimento para apoiar a SAN, no sentido do desperdício de alimentos, abriu 

caminho para esta pesquisa que entrevistar os protagonistas desta história 

analisando a pertinência dos dois objetivos específicos. O primeiro buscou 

“Compreender os impactos na ação cidadã dos participantes do desenvolvimento da 

Lei n° 4.118, de combate ao desperdício de alimentos, de Campos do Jordão/SP, 

com relação a ODS 11 e 17” e neste sentido, é positivo nos relatos que com o 

envolvimento da sociedade em projetos que solucionem os problemas públicos 

promovem a possibilidade de participação. A participação das pessoas nas votações 

de projetos de Leis promove contribuições para a transformação positiva das 

políticas públicas, alinhada com a abertura dos poderes legislativo e executivo e a 

vontade explícita nos relatos das pessoas a partir desta participação, de se 

envolverem cada vez mais e disseminarem este desenvolvimento que foi 

experimentado.  

 O segundo objetivo específico, buscou “Analisar múltiplos olhares 

sobre a criação de um Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar em 

Campos do Jordão/SP, bem como, indicações de ações estratégicas”, que após a 

análise de conteúdo foi possível verificar que os entrevistados apoiam este espeço 

para o debate, para a inclusão, para a valorização da cultura alimentar, para a 

inovação e para a gastronomia como uma indústria criativa. O resultado são 

propostas de ações formando 10 metas prioritária para este conselho: o desperdício 

de alimentos, a alimentação nas escolas, a SAN, o turismo gastronômico 

sustentável, o patrimônio alimentar, a cultura alimentar, a proposta de um selo de 

autenticidade para produtos da Serra da Mantiqueira, a valorização dos produtos 

locais e da agricultura, a sustentabilidade e a formação profissional na área de 

gastronomia. 

  Com relação às proposições desenvolvidas para as entrevistas de 

campo, a primeira verifica se “ Há relação positiva ou negativa por parte dos relatos 



 
 

 

 
 

da pesquisa de campo quanto ao conhecimento ou participação no desenvolvimento 

de políticas públicas”, e apresentou que a maioria dos entrevistados não haviam tido 

contato com o assunto políticas públicas antes de participarem do projeto de lei que 

se tornou uma Lei municipal na cidade. A segunda proposição para as entrevistas 

busca compreender se “Há maior ou menor engajamento da sociedade civil, bem 

como participação direta nas ações concretas para solucionar o problema público, 

quando envolvida no início do desenvolvimento de uma política pública”, que após 

as entrevistas atestou que a grade parte dos entrevistados que não possuíam 

conhecimentos ou mesmo contato com as políticas públicas, indicaram a 

importância de participar ativamente da governança local e se apropriarem cada vez 

mais do assunto. A terceira proposição focou na visão dos entrevistados sobre se 

“Há oportunidade para o desenvolvimento de um Conselho Municipal de 

Gastronomia e Cultura Alimentar no município de Campos do Jordão/SP, que foi 

aprovada pelos entrevistados com relatos indicando projetos similares em outros 

estados, ações de apoio à SAN, busca pela identidade gastronômica, o apoio ao 

turismo gastronômico, a valorização da cultura alimentar e um espaço democrático 

para inovação na gastronomia municipal.  

 A partir dos conceitos teóricos apresentados no referencial teórico, bem 

como os projetos que inspiraram esta pesquisa e a pesquisa de campos, foram 

verificadas sugestões estratégicas para a governança municipal estabelecendo 

visão de futuro com sustentabilidade nas diversas esferas da gastronomia. A 

valorização da gastronomia, da cultura alimentar e do turismo local, como 

possibilidade de promoção do desenvolvimento social com contribuição para a 

redução do desperdício de alimentos e o alinhamento com os ODS.   

 As ações angariadas neste estudo visam a criação de um Conselho 

Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar em Campos do Jordão/SP com ações 

específicas como a criação de um fórum técnico setorial municipal para apoiar a 

governança na gastronomia, a coordenação dos eventos municipais na área de 

gastronomia, a conexão com as cidades da região com o objetivo de valorizar a 

Serra da Mantiqueira, o apoio às ações do Conselho Municipal de Turismo e a 

iniciativa para que o município se torne a quinta Cidade Criativas da Gastronomia da 

UNESCO, no Brasil.  



 
 

 

 
 

O passo inicial é formação de um grupo na cidade que tenha interesse na 

criação deste conselho para dar sequência na formulação de um projeto de lei em 

conjunto com o Poder Executivo, para a provação com o Poder Legislativo, levando 

em consideração aspectos indicados nesta pesquisa como ações para este 

conselho e, o Programa Ceará Gastronomia e o Programa Gastronomia Campos do 

Jordão/SP que foi apresentado ao Poder Legislativo.  

 A gastronomia e a cultura alimentar podem apoiar o desenvolvimento 

local e regional, pois são muitas áreas correlatas, como a produção de alimentos, 

distribuição e armazenamento de insumos, a comercialização, a Segurança 

Alimentar e Nutricional, o destino do alimento processado sem utilização, o lixo, os 

profissionais, os profissionais do futuro desta área, as escolas e faculdades que 

formam e garantem valores e atitudes positivas para o futuro da profissão, as 

políticas públicas que impactam essa área e a possibilidade de inserção na 

sociedade por meio de ações que envolvam as pessoas para tratar do direito a uma 

alimentação adequada e digna para todos. 

Neste ponto, deve-se incentivar positivamente a aprovação do Projeto 

de Lei n° 386 de 2022 na ALESP, pois quebra uma limitação desta pesquisa que 

propõe ações somente para o Município de Campos do Jordão/SP. Com a possível 

Lei estadual de doação de alimentos para todo o Estado de São Paulo, poderá haver 

mais espaço para a proposta de um Conselho Estadual de Gastronomia e Cultura 

alimentar, bem como nos moldes do Projeto Ceará Gastronomia e assim estabelecer 

um programa de políticas públicas no Estado de São Paulo.  

Como outro legado desta pesquisa há possibilidade de 

desenvolvimento de Conselhos Municipais de Gastronomia e Cultura Alimentar nos 

municípios no Brasil e como contribuição desta pesquisa, a instauração de um 

Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar em Campos do Jordão/SP 

é relevante.  
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APÊNDICE 1 

 

TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

1. ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR 
 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Esta pesquisa pretende 
relacionar a lei municipal de Campos do Jordão n° 4.118, de combate a fome, com a 
possibilidades de criação de um Conselho Municipal de Gastronomia e Cultura 
Alimentar como vetor para incrementar o desenvolvimento social no Município de 
Campos do Jordão. O questionário que será respondido verbalmente, em uma sala 
virtual e o as respostas serão transcritas pelo aplicativo e a partir das respostas será 
possível identificar os fatores para esclarecer, quais as ações do Conselho Municipal 
de Gastronomia e Cultura Alimentar do Município de Campos do Jordão podem 
gerar desenvolvimento social e ações de combate a fome. Alerto que, serão 
tomados todos os cuidados técnicos na condução do questionário, no sentido de 
proteger os participantes de eventuais dificuldades. As informações obtidas serão 
utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal de 
nenhum participante no questionário. O risco da pesquisa é muito baixo, pois as 
questões não ferem valores ou invadem a privacidade dos entrevistados e o local é 
controlado.  Neste sentido solicito sua autorização neste documento. 
 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 
 
Nome do(a) participante:________________________________________________ 
  
Data de nascimento: ____/____/____  
 
E-mail: ____________________________________________    
 
Cidade: ______________________________________________ 
 
Obs: Estes dados não serão divulgados. Trata-se de um controle do Pesquisador. 
 

3. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
 
Título da Pesquisa: Gastronomia, Cultura Alimentar e a Fome em Campos do 
Jordão: caminhos para o desenvolvimento de políticas públicas. 
Pesquisador responsável: Felipe Soave Viegas Vianna. 
Profissão: Gestor Escolar. 
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca. 
Orientadora: Profª Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos. 
Objetivo da pesquisa: Relacionar da lei municipal de Campos do Jordão n° 4.118 
de combate a fome, com a possibilidades de criação de um Conselho Municipal de 
Gastronomia e Cultura Alimentar como vetor para incrementar o desenvolvimento 
social no Município de Campos do Jordão. 



 
 

 

 
 

Avaliação do risco da pesquisa: Muito baixo. 
Duração da pesquisa: Essa pesquisa de Mestrado, terá duração de 8 meses. 
Destaca-se, contudo, que os questionários serão aplicados durante o seminário de 
avaliação da política pública do grupo que participa desta pesquisa-ação.  
Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos ao 
longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os dados 
de identificação do(a) participante. Ao final da pesquisa, os resultados deverão ser 
informados para os participantes. 
 
 

4. CONTATO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  
 

Havendo qualquer intercorrência na resposta a pesquisa, favor entrar em contato a 
qualquer momento via celular: 15 99754-6420 ou e-mail: vianna100@hotmail.com. 
 

5. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido (a) pelo pesquisador e ter 
entendido o que foi explicado, consinto na minha participação na presente pesquisa. 
 
 
Campos do Jordão, ______de______________________ de 2022. 
 
 
 
____________________________________________________ 
Assinatura do(a) participante da pesquisa                              
 
 
____________________________________________________ 
 Assinatura do pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

APÊNDICE 2 
 
 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA  
 

 
1. Antes do projeto de desenvolvimento da lei municipal de Campos do Jordão, 

n° 4.118, de combate a fome, qual era seu conhecimento sobre políticas 

públicas? 

 

2. Qual foi seu envolvimento e/ou ação no desenvolvimento da lei municipal de 

Campos do Jordão, n° 4.118, de combate a fome?  

 

3. Você já havia participado do desenvolvimento de uma política pública antes 

do desenvolvimento da lei municipal de Campos do Jordão, n° 4.118, de 

combate a fome? 

 

4. Qual a sua opinião sobre a criação de um Conselho Municipal de 

Gastronomia e Cultura Alimentar em Campos do Jordão? 

 

5. Na sua opinião, quais os temas paritários devem ser tratados no Conselho 

Municipal de Gastronomia e Cultura Alimentar de Campos do Jordão?  

 

 



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

 
 

APÊNDICE 3  

 

APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 


