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Apresentação

O Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF - oferece à comunidade local 
e regional o programa de mestrado interdisciplinar em Desenvolvimento Regional 
(PPGDR), que visa o aprimoramento e reflexão da intervenção no que diz respeito à 
promoção do desenvolvimento socioeconômico e ambiental.  
No PPGDR, é ofertado semestralmente a disciplina de Seminários de Pesquisa, 
que tem como foco inicial permitir que o discente possa selecionar, compreender e 
analisar criticamente pesquisas científicas até o momento seguinte da disciplina que 
demanda dos discentes, previamente ao exame de qualificação, a apresentação dos 
respectivos projetos de pesquisa. Assim, este espaço é utilizado para que docentes, 
orientadores e estudantes possam debater seus projetos em andamento, realinhar 
seus trabalhos, e principalmente adequá-los efetivamente às linhas de pesquisa do 
programa: 1) Desenvolvimento Social e Políticas Públicas e 2) Dinâmicas Territoriais e 
Desenvolvimento Regional. 
Neste contexto, esta obra acadêmica e científica apresenta artigos em forma de resumos 
expandidos dos projetos de pesquisa em andamento e que ainda não passaram pelo 
processo de qualificação. 
Os artigos são apresentados em ordem alfabética do nome dos estudantes. Entretanto, 
faz-se a seguir uma apresentação dos trabalhos a partir dos docentes pesquisadores 
do programa e orientadores dos discentes e seus respectivos temas apresentados para 
leitura e reflexão. 
Inicialmente, são apresentadas as discussões dos docentes da Linha de Pesquisa 1) 
Desenvolvimento Social e Políticas Públicas: José Alfredo de Pádua Guerra apresenta 
a discussão do tema: Programas de transferência de renda e desenvolvimento social 
(Lucas M. de Freitas). Lívia Maria Lopes Gazaffi apresenta a discussão do tema: 
Envelhecimento populacional: estratégias de enfrentamento para o desenvolvimento 
regional (Patrícia B. Damian). Melissa Franchini Cavalcanti Bandos apresenta 1 tema 
nesta obra: A participação da sociedade civil nas políticas públicas municipais (Taysa 
M. Thomazini). Paulo de Tarso Oliveira apresenta 2 temas nesta obra: Formação 
continuada de docentes no ensino médio integrado ao técnico (Aberlardo P. Oliveira) 
e a Ressocialização dos egressos do sistema prisional em Franca/SP (Carlos A. J. 
Bettarello). Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira apresenta a discussão do tema: 
Pedagogia do design e letramentos no ensino interdisciplinar técnico (Maria F. M. D. 
Bachur). 
E, em seguida são apresentadas as discussões dos docentes da Linha de Pesquisa 
2) Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Regional: Alfredo José Machado Neto 
apresenta a discussão do tema: Cenários prospectivos aplicados ao desenvolvimento 
da indústria metalúrgica na cidade Franca/SP (Flávio J. Bettarello). Daniel Facciolo 
Pires apresenta 2 temas nesta obra: Repercussões no desenvolvimento social com 
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a prevenção da anemia ferropriva em lactentes (Brenda C. B. Mezadri) e Cidades 
Inteligentes e Sustentáveis em relação ao combate as perdas de água no saneamento 
(Eduardo J. Betarello). Hélio Braga Filho apresenta a discussão do tema: Tributação 
e Desenvolvimento (Diego A. Cardoso). Marinês Santana Justo Smith apresenta 
a discussão do tema: A educação pós pandemia e os reflexos da gestão escolar no 
processo de aprendizagem (Débora N. Turazza). Silvio Carvalho Neto apresenta a 
discussão do tema: Telemedicina como promoção ao desenvolvimento regional (Murilo 
H. de O. Scapim).
Reforçando que, esta obra retrata a disciplina “Seminários de Pesquisa” que proporciona 
discussões de temas relacionados à área de concentração e linhas de pesquisa do 
programa de Pós-Graduação Stricto Sensu e com isso promove e alavanca a qualidade 
das pesquisas. 
Espera-se que a leitura dos artigos apresentados possa contribuir com a reflexão das 
discussões do desenvolvimento regional em suas diferentes vertentes, seja na linha 
social, econômica, cultural, ambiental assim como no estudo das políticas públicas e 
que a abordagem interdisciplinar possa enriquecer as discussões e busca de respostas 
para as diferentes e complexas demandas da comunidade.

Boa leitura

Profa. Dra. Marinês Santana Justo Smith
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES NO ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO AO TÉCNICO: UM ESTUDO NAS ETECS DA REGIÃO 

DE FRANCA/SP

Abelardo de Paula Oliveira

Paulo de Tarso Oliveira

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Regional
Área de Concentração: "Desenvolvimento Regional"

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
Este estudo investiga a formação continua-
da de docentes nas ETECs da região de 
Franca/SP no Ensino Médio Integrado ao 
Técnico, destacando sua importância para o 
desenvolvimento regional.
Palavras-Chave: Formação continuada, 
Ensino médio integrado ao técnico, ETECs da 
Região de Franca.

diferentes regiões do estado de São 
Paulo e, tratar de formação de docentes 
para atuarem, na referida modalidade, é 
essencial.

Entende-se que a formação 
desses profissionais, nos cursos de 
bacharelado, não oferece condições 
suficientes a didáticas para o exercício 
dos magistérios. Nesse sentido, o 
presente estudo apresenta reflexões, 
por meio de pesquisa de caráter 
documental e bibliográfica ao investigar 
quais docentes das unidades escolares 
observadas foram beneficiados pelos 
cursos oferecidos pelo Centro Paula 
Souza, gratuitamente aos profissionais 
da educação, cujo objetivo é que os 
docentes tenham novas concepções e 
ideias sobre o curso profissionalizante na 
atualidade. O propósito dessa pesquisa 
é apresentar os programas de formação 

Abstract
This study investigates the continued training 
of teachers in ETECs in the region of Fran-
ca/SP in Integrated Technical High School, 
highlighting its importance for regional de-
velopment.
Keywords: Continuing training, secondary 
education inte-grated with the technician, 
ETECs in the Franca Region.

1. Introdução

A formação continuada de 
docentes é uma temática relevante no 
cenário educacional contemporâneo, 
especialmente quando voltada ao 
contexto do Ensino Médio Integrado ao 
Técnico com base nas ETECs do Centro 
Paula Souza. Esse modelo de ensino, que 
visa combinar, na formação estudantil, 
a Base Tecnológica com o aprendizado 
de habilidades e competências técnicas 
específicas, surge como uma proposta 
inovadora e desafiadora, para preparar 
os jovens tanto para o prosseguimento 
nos estudos em Universidades quanto 
para a inserção qualificada no mercado 
de trabalho. Nesse contexto, as 
Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) 
desempenham um papel de destaque 
ao oferecer esse tipo de ensino em 
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contínua oferecidos pelo Centro Paula 
Souza, destacando o número de 
professores que se beneficiam desses 
programas internos, bem como quantos 
optam por participar de cursos externos 
à instituição. 

Observa-se que a formação 
inicial do professor na graduação é 
sua base para o exercício da docência, 
porém sendo insuficiente, fazendo com 
que o professor busque novas formas de 
formação continuada.

O interesse pelo 
desenvolvimento deste estudo surge da 
compreensão da relevância estratégica 
para a formação continuada de docentes 
oportunizadas pelo Centro Paula Souza 
nas ETECs da Região de Franca/SP. A 
capacitação constante dos professores 
é uma abordagem fundamental 
para o aprimoramento da qualidade 
educacional, possibilitando a atualização 
dos métodos de ensino, a integração 
de novas tecnologias educacionais e 
a reflexão sobre práticas pedagógicas 
inovadoras. 

O problema de pesquisa se 
concentra em investigar de que forma 
a formação continuada de docentes 
no ensino médio integrado ao técnico, 
oferecida pelo Centro Paula Souza, 
contribui para o desenvolvimento da 
educação técnica na região de Franca/
SP.

A formação continuada dos 
docentes proporcionada pelo Centro 
Paula Souza está positivamente 
correlacionada com o aprimoramento de 
suas carreiras e a qualidade do ensino 
nas ETECS da região de Franca/SP? 

O objetivo deste estudo é 
descrever quais são os principais 
programas de formação continuada 
oferecidos aos docentes e desenvolvidos 
pelo CPS.

Neste estudo, foram 
estabelecidos os seguintes objetivos 
específicos com o propósito de investigar 
a relação entre a formação continuada 
de docentes no ensino médio integrado 
ao técnico, oferecida pelo Centro 
Paula Souza, a qualificação docente 
e o desenvolvimento profissional. Por 
fim, verificar a participação em cursos 
oferecidos pelo Centro Paula Souza ou 
outras instituições, nos possíveis sentidos 
de benefícios de aperfeiçoamento 
profissional e desenvolvimento 
comunitário

Utilizaremos uma metodologia 
de pesquisa documental e bibliográfica 
para alcançar nossos objetivos 
específicos. Esta abordagem nos 
permitirá examinar documentos e fontes 
de informação relevantes para nossa 
investigação.

A relevância desta pesquisa 
reside na compreensão da formação 
continuada de docentes como um 
elemento-chave para o avanço da 
qualidade do ensino no Ensino Médio 
Integrado ao Técnico nas ETECs da 
região de Franca/SP. 

Este estudo pode gerar diversas 
contribuições significativas para a região 
de Franca/SP, tanto no âmbito educacional 
quanto no desenvolvimento regional 
como um todo. Algumas das principais 
contribuições incluem a formação de 
profissionais mais qualificados, com uma 
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formação continuada aprimorada. Os 
docentes das ETECs estarão mais bem 
preparados para atuar como facilitadores 
da aprendizagem dos estudantes. 
Isso contribuirá para a formação de 
profissionais mais qualificados e 
atualizados, prontos para enfrentar 
os desafios do mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
econômico da região.

O Ensino Médio Integrado ao 
Técnico oferecido pelas ETECs tem o 
potencial de preparar os estudantes para 
atender às demandas específicas do 
mercado de trabalho local promovendo 
o fortalecimento do desenvolvimento 
Regional. Ao investir na formação 
continuada de docentes e na melhoria 
do ensino, a região poderá contar com 
profissionais mais capacitados, que 
estarão preparados para atuar em áreas 
estratégicas, fortalecendo a economia 
local.

Com uma formação mais 
integrada e alinhada com as demandas 
do mercado de trabalho da região, 
os estudantes formados no Ensino 
Médio Integrado ao Técnico terão mais 
oportunidades de inserção profissional 
nas empresas regionais e parceiras das 
escolas, evitando o êxodo de talentos 
e contribuindo para a estabilidade 
econômica e social da região.

Ao identificar a demanda por 
professores em campos específicos, a 
pesquisa pode influenciar a criação de 
programas de formação direcionados 
para atender a essas necessidades 
direcionadas. Isso não apenas atende 
às demandas de educação local, mas 

também pode elevar a qualidade da 
educação na região, uma vez que o 
Centro Paula Souza é reconhecido por 
seus programas de ensino técnico e 
tecnológico de alta qualidade.

Professores com uma 
formação continuada contribuem para 
o desenvolvimento econômico regional, 
preparando os estudantes para as áreas 
que estão em crescimento, o que, por 
sua vez, pode atrair investimentos e criar 
oportunidades de emprego.

A pesquisa documental 
também pode ser usada para identificar 
desigualdades na distribuição de 
professores formados em diferentes 
áreas geográficas, informando políticas 
públicas para reduzir disparidades e 
garantir igualdade de acesso à educação 
de qualidade em toda a região.

Parcerias entre instituições 
de ensino, empresas e o setor público 
podem ser incentivadas com base no 
conhecimento sobre a formação de 
professores, fortalecendo a educação e 
promovendo o desenvolvimento regional 
de forma colaborativa.

A pesquisa documental pode 
ajudar a adaptar a formação de professores 
para atender a necessidades específicas 
de habilidades e competências da 
região, criando uma força de trabalho 
mais qualificada e especializada, 
retendo os talentos locais, que é 
essencial para o progresso econômico 
e social sustentável da área. Portanto, 
a investigação documental desempenha 
um papel crucial no planejamento 
estratégico e no desenvolvimento de 
políticas para promover a educação e 
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o desenvolvimento regional de maneira 
eficaz.

Desde 1996, quando foi 
promulgada a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394/96), a necessidade de formação 
em nível superior para os professores 
da educação básica foi colocada em 
destaque, o que trouxe a demanda de 
políticas públicas específicas para a 
sua concretização, admitir professores 
apenas com as qualificações exigidas 
tanto na Educação básica quanto nas 
escolas estaduais de educação técnica. 

Para atender a essa demanda, 
o Ministério da Educação (MEC) tem 
investido na formação de professores, 
implantando uma política pública 
nacional de formação pela educação a 
distância (EAD), que passa a alcançar 
proporção e escala por meio da criação e 
implementação do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), em 2005.

Ao reconhecer a relevância 
da formação continuada e investir 
no desenvolvimento profissional dos 
docentes, a região demonstra seu 
compromisso com a educação e 
valoriza o trabalho desses profissionais. 
Isso pode resultar em um ambiente 
mais motivador e engajador para os 
professores, refletindo positivamente em 
sua dedicação ao ensino e na qualidade 
do aprendizado dos estudantes.

Em síntese, o estudo sobre as 
implicações da formação continuada de 
docentes no Ensino Médio Integrado ao 
Técnico nas ETECs da Região de Franca/
SP tem o potencial de promover uma 
educação mais qualificada, alinhada com 

as necessidades regionais, e contribuir 
para o desenvolvimento socioeconômico 
da região. Ao aprimorar a formação dos 
docentes e a preparação dos estudantes, 
a pesquisa pode trazer benefícios 
duradouros para a comunidade local, 
fortalecendo sua capacidade de enfrentar 
os desafios e oportunidades do futuro.

2. Referencial Teórico

No contexto educacional, 
ambiente em que se desenvolve este 
estudo, os processos de capacitação 
emergem diante da demanda por uma 
atualização contínua e um processo 
de formação permanente que resulte 
em profissionais ativos e autônomos, 
capazes de grandes mudanças nas 
atividades pedagógicas (PIMENTEL; 
PALAZZO; BALSANULFO, 2009). 

O processo para seleção do 
referencial teórico visa a necessidades 
de estudos que tenham em seu contexto, 
objetos formativos efetivos dentro do 
cenário da educação.

A seleção de referências 
bibliográficas foi realizada de acordo 
com práticas formativas que visam 
preparar o professor para a prática 
docente, considerando sua experiência 
profissional, sua formação acadêmica e 
outros vieses, como os cursos oferecidos 
pelo Centro Paula Souza, que visam 
preencher lacunas de aprendizagem e 
complementar a formação inicial A 
triagem ideal para um conhecimento 
acadêmico efetivo ampliou e dispersou 
o conhecimento intrínseco ao assunto 
principal, que era focado na formação 
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docente. No entanto, ao iniciar a 
busca por revistas qualificadas sobre o 
assunto, percebi que estudos relevantes 
poderiam ser usados para estruturar o 
conteúdo científico do tema abordado.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES

A formação continuada 
de professores é um processo de 
aprendizagem e desenvolvimento 
profissional que visa promover a melhoria 
da prática docente. É um processo 
contínuo e permanente, que deve estar 
alinhado com as necessidades e desafios 
da educação atual.

Segundo Nóvoa (2018), se 
tornar um professor requer um trabalho 
pessoal de construção da identidade 
docente, envolvendo a compreensão 
de sua abordagem pedagógica, valores, 
crenças e estilo de ensino. Isso exige 
reflexão constante sobre a prática 
educacional e o desenvolvimento de 
habilidades de ensino específicas.

Ninguém nasce professor, já 
feito. Mas, ao mesmo tempo, 
acentuamos que é preciso um 
trabalho pessoal para construir 
a identidade docente. Tornamo-
nos professores através de 
uma reflexão que é também 
de cariz biográfico. No ensino 
ou na medicina não é possível 
separar a pessoalidade e a 
profissionalidade, o que somos 
como pessoas e a forma como 
agimos profissionalmente. 
(Nóvoa, 2018, p. 15-16).

O Centro Paula Souza 
desempenha um papel fundamental 

na valorização e capacitação de 
seus professores por meio da oferta 
de cursos de formação continuada. 
Esses programas são projetados com 
a finalidade de aprimorar não apenas 
os conhecimentos dos docentes, mas 
também suas competências, a fim de 
mantê-los atualizados e preparados para 
enfrentar os desafios constantemente 
evolutivos do ambiente educacional.

Essa iniciativa reflete o 
compromisso do Centro Paula 
Souza com a qualidade do ensino, 
reconhecendo que a formação contínua 
dos professores desempenha um 
papel crucial na melhoria da educação. 
Os cursos oferecidos não se limitam 
apenas a aprofundar os conhecimentos 
nas áreas específicas de atuação dos 
docentes, mas também abrangem temas 
interdisciplinares e contemporâneos. 
Isso significa que os professores 
têm a oportunidade de expandir 
suas perspectivas, adquirir novos 
conhecimentos e abordar questões que 
vão além de suas formações iniciais.

Além de enriquecer o repertório 
acadêmico, a formação continuada 
também contribui para o desenvolvimento 
de habilidades pedagógicas avançadas. 
Os professores aprendem a aplicar 
métodos de ensino inovadores, 
incorporar tecnologias educacionais 
emergentes e adaptar suas práticas de 
acordo com as necessidades dos alunos 
em constante mudança. Isso resulta em 
salas de aula mais dinâmicas e eficazes, 
nas quais os estudantes podem se 
beneficiar do conhecimento atualizado e 
das melhores práticas de ensino.
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Os cursos de formação 
continuada oferecidos pelo Centro Paula 
Souza não apenas procuram capacitar 
os professores individualmente, 
mas também contribuir para elevar 
a qualidade do ensino em toda a 
instituição. Essa abordagem investe no 
crescimento profissional dos docentes 
e, consequentemente, na formação de 
alunos mais preparados e competentes 
para enfrentar os desafios do mundo 
contemporâneo. Trata-se de um 
investimento fundamental no futuro da 
educação e no desenvolvimento da 
sociedade como um todo.

A formação continuada dos 
professores não se limita apenas em 
cursos, seminários e atualizações dentro 
do currículo específico seja este da área 
técnica ou nos itinerários formativos, mas 
sim uma capacitação de um conjunto 
capacitário onde o professor desenvolva 
habilidades de humanização pautada 
em valores, relações interpessoais para 
o desenvolvimento das competências 
socioemocionais, desenvolvimento da 
interdisciplinaridade em um contexto 
mais abrangente no que tange o 
futuro dos alunos, inserir projetos 
correlacionados dentro do aprendizado, 
para que o aluno possa ter uma visão 
mais sistêmica e crítica em relação ao 
conteúdo ministrado e promover um 
clima organizacional favorável dentro 
da instituição de ensino visando o bom 
relacionamento entre a gestão escolar 
para que haja um trabalho em equipe. 

Os processos de formação obtêm 
respaldo legal na legislação educacional 
brasileira, mais especificamente na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) nº 9.394/96, artigo 63, inciso III. 
Este artigo estabelece a obrigatoriedade 
de programas de formação contínua 
para os profissionais da educação em 
todos os níveis de ensino. Além disso, o 
parecer CNE/CP nº 02/2015 também faz 
menção à importância desses programas 
de formação, enfatizando sua relevância 
para o aprimoramento do corpo docente.

A formação continuada 
compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, 
bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e 
valores, e envolve atividades de 
extensão, grupos de estudos, 
reuniões pedagógicas, cursos, 
programas e ações para além 
da formação mínima exigida 
ao exercício do magistério na 
educação básica, tendo como 
principal finalidade a reflexão 
sobre a prática educacional e 
a busca de aperfeiçoamento 
técnico, pedagógico, ético e 
político do profissional docente 
(BRASIL, 2015, p. 34 apud DIAS, 
2012, p.25).

O sistema educacional brasileiro 
passa por constantes reformas, nas quais 
se incluem propostas contidas na LDB que 
trazem mudanças substanciais dentro 
do ensino, e uma das preocupações está 
prevista no artigo 61 da LDB de 1996 que 
relata: “A formação de docentes para 
atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, 
de graduação plena, em universidades 
e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para 
o exercício do magistério na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries 
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do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade normal”, no 
entanto as questões interrelacionadas 
como por exemplo os valores e o bem 
estar social estão dentro de cursos 
oferecidos pelo MEC. 

O Governo Federal estabeleceu 
as metas 14 e 15 no âmbito do Plano 
Nacional de Educação (PNE) com o 
objetivo crucial de promover melhorias 
substanciais na educação brasileira. A 
Meta 14 visa aumentar significativamente 
o número de matrículas em programas 
de pós-graduação, reconhecendo a 
importância da formação avançada para 
o desenvolvimento do país. Isso reflete o 
compromisso em aprimorar a qualificação 
dos profissionais em diversas áreas do 
conhecimento, capacitando-os para 
contribuírem de forma mais eficaz para 
a sociedade.

Já a Meta 15 concentra-se 
na qualificação do corpo docente da 
educação básica. É essencial que 
todos os professores que atuam nesse 
nível educacional possuam formação 
específica de nível superior por meio 
de cursos de licenciatura na área de 
conhecimento em que lecionam. Isso 
é fundamental para garantir que os 
alunos tenham acesso a um ensino de 
qualidade e estejam sob a orientação de 
educadores bem preparados.

No site oficial do PNE, é possível 
encontrar um mapa de monitoramento 
das metas por estado, o que permite 
um acompanhamento detalhado do 
progresso em relação a esses objetivos 
em todo o país. Essa transparência é 
essencial para que a sociedade possa 

avaliar o compromisso e os esforços 
das autoridades educacionais na busca 
por uma educação mais qualificada e 
acessível a todos os brasileiros.

As Metas 14 e 15 do Plano 
Nacional de Educação representam um 
compromisso importante do Governo 
Federal em melhorar a qualidade da 
educação no Brasil, investindo na 
formação avançada e na qualificação do 
corpo docente da educação básica, e o 
monitoramento por estado torna possível 
avaliar o progresso em direção a esses 
objetivos em todo o país.

Alguns cursos de formações 
continuadas oferecidos pelos CPS 
já estão trabalhando com questões 
de integralização, competências 
socioemocionais, ética e posturas dentro 
da sala de aula, mas acredito que ainda 
levará um tempo para que haja uma 
mudança no cenário escolar, visto que a 
cultura impositiva e centralizadora está 
intrínseca a tempos nas escolas. Para 
que haja uma mudança efetiva

Paulo Freire desde 1987 reforça 
estas questões que já deveriam 
estar em vigor. (FREIRE, 1987) 
É que, indiscutivelmente, os 
profissionais, de formação 
universitária ou não, de 
quaisquer especialidades são 
homens que estiveram sob a 
"sobredeterminação" de uma 
cultura de dominação, que os 
constituiu como seres duais. 
Poderiam, inclusive, ter vindo das 
classes populares e a deformação, 
no fundo, seria a mesma, se não 
pior estes profissionais, contudo, 
são necessários à reorganização 
da nova sociedade. E, como 
grande número entre eles, mesmo 
tocados do "medo da liberdade" e 
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relutando em aderir a uma ação 
libertadora, em verdade são mais 
equivocados que outra coisa, nos 
parece que não só poderiam, mas 
deveriam ser reeducados pela 
revolução. 

A abordagem de Michel Foucault 
(2007) sobre sua prática teórica tem 
relevância na formação continuada 
de professores. Foucault enfatiza a 
importância da flexibilidade intelectual, 
da disposição para mudar ideias e 
do aprendizado ao longo da vida. Da 
mesma forma, os professores em 
formação continuada devem ser flexíveis 
em relação às práticas pedagógicas, 
reconhecendo que sua formação é um 
processo contínuo de aprimoramento.

Assim como Foucault revisa 
e realça pontos de mudança em 
seu pensamento, os professores em 
formação continuada devem refletir 
regularmente sobre suas práticas e 
buscar oportunidades para melhorar. 
E, como Foucault busca tornar seu 
pensamento mais acessível ao público 
destacando pontos de mudança, os 
professores também devem acompanhar 
a evolução da pesquisa educacional e 
aplicar novos conhecimentos em suas 
salas de aula.

A abordagem de Foucault 
destaca a importância da flexibilidade, 
do aprendizado contínuo, da revisão e 
reflexão, bem como do acompanhamento 
da evolução do conhecimento, princípios 
que podem ser aplicados à formação 
continuada de professores, incentivando-
os a se manterem atualizados e 
aprimorarem suas práticas educacionais 
ao longo de suas carreiras.

Meu problema, ou a única 
possibilidade de trabalho teórico 
para mim, seria somente a de 
deixar o desenho mais inteligível 
possível, o traço do movimento 
pelo qual eu não estou mais no 
lugar onde estava agora há pouco. 
Daí, a perpétua necessidade de 
realçar o ponto de passagem 
que a cada deslocamento arrisco 
modificar, senão o conjunto, pelo 
menos a maneira pela qual se 
lê ou pela qual se apreende o 
que pode haver de inteligível. 
Essa necessidade, portanto, não 
aparece jamais como plano de um 
edifício permanente; não é preciso 
reclamar e impor as mesmas 
exigências como se tratasse de 
um plano; trata-se, mais uma 
vez, de traçar um deslocamento, 
traçar não edifícios teóricos, mas 
deslocamentos pelos quais as 
posições teóricas não cessam 
de se transformar. (FOUCAULT, 
2007, p.291-2)

3. Procedimentos Metodológicos

Este estudo será realizado com 
base em uma abordagem metodológica 
que combina pesquisa bibliográfica e 
documental. A pesquisa bibliográfica 
será utilizada para obter o conhecimento 
mais atualizado sobre o tema de estudo, 
enquanto a pesquisa documental será 
utilizada para analisar documentos 
relacionados ao tema.

A pesquisa documental é um 
tipo de pesquisa que utiliza documentos 
como fonte de dados. A principal 
diferença entre pesquisa documental e 
pesquisa bibliográfica é que a pesquisa 
documental utiliza documentos que não 
receberam tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetivos da pesquisa.
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Neste estudo, a pesquisa 
documental será utilizada para analisar 
documentos relacionados ao tema de 
formação continuada de professores do 
Centro Paula Souza. Os documentos 
serão analisados de forma crítica para 
identificar padrões e tendências que 
possam contribuir para responder aos 
questionamentos da pesquisa.

4. Resultados Parcial/Final

Neste ponto da dissertação, 
uma vez que ainda não dispomos dos 
resultados de nossa pesquisa, meu 
orientador está redigindo um ofício 
direcionado à diretora do Centro de 
Capacitação Técnica, Pedagógica e de 
Gestão do CETEPS, no qual estamos 
solicitando informações essenciais para 
o desenvolvimento do nosso estudo. As 
informações que estamos buscando são 
as seguintes:

O total de programas de 
atualização oferecidos a todos os 
docentes durante o período em questão.

O número total de docentes 
que participaram de programas de 
atualização, discriminados entre os 
cursos oferecidos pelo CEETPS e 
cursos externos, incluindo atualizações 
e treinamentos oferecidos por outras 
instituições.

Uma lista dos cursos e a 
quantidade de docentes das ETECs das 
cidades mencionadas que participaram 
desses cursos nos últimos cinco anos.

Informações sobre as 
concepções e objetivos do Programa de 
Educação Continuada do CEETPS.

Se houver, documentos oficiais 
que contenham informações sobre 
políticas e estratégias de educação 
continuada da instituição.

Qualquer outro dado relevante 
que a instituição possa estar interessada 
em compartilhar.

Estamos solicitando essas 
informações, pois acredita-se que o 
acesso a elas é de suma importância 
para o progresso desta dissertação. Além 
disso, acreditamos que esses dados 
contribuirão para uma compreensão mais 
abrangente do plano de capacitação de 
docentes no âmbito do CEETPS, uma 
instituição de grande relevância no 
Estado de São Paulo.

5. Considerações Parcial/Final

Neste ponto intermediário da 
dissertação, ainda não temos resultados 
concretos, uma vez que estamos no 
processo de coleta de informações 
importantes. Estas etapas iniciais 
envolveram o envio de um ofício à 
diretora do CETEPS solicitando dados 
essenciais para nossa pesquisa. 
No entanto, é fundamental ressaltar 
que, neste momento, não possuímos 
resultados definitivos ou conclusões.

A obtenção das informações 
solicitadas é crucial para as próximas 
etapas da pesquisa, nas quais 
analisaremos e interpretaremos os dados 
coletados. Planejamos elaborar uma 
análise mais aprofundada à medida que 
avançamos e, à medida que a pesquisa 
se desenvolve, nossa expectativa 
é contribuir para a compreensão da 
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educação continuada de docentes no 
CETEPS e, consequentemente, na 
educação do Estado de São Paulo.
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Resumo
A anemia ferropriva é muito prevalente na 
infância e leva a consequências negativas 
para o desenvolvimento e qualidade de vida 
das crianças, interferindo no desenvolvimento 
social. Esse estudo visa avaliar sua profilaxia.
Palavras-Chave: Anemia Ferropriva; 
Deficiências de Ferro; Qualidade de Vida; 
Desenvolvimento Social.

a profilaxia de anemia ferropriva como 
preconizado pelos protocolos atuais, 
e assim, ficam mais suscetíveis a 
desenvolverem a doença e apresentarem 
consequências negativas em seu 
crescimento e desenvolvimento.

A anemia ferropriva é 
uma patologia comum na infância, 
principalmente entre os lactentes, e está 
relacionada a consequências negativas 
para o desenvolvimento físico e cognitivo 
das crianças. A deficiência de ferro no 
organismo dessa população pode levar 
a atrasos no crescimento, deficiência 
imunológica, redução da capacidade 
intelectual e prejudicar a qualidade 
de vida geral. A suplementação desse 
mineral, segundo o Ministério da Saúde 
e a Sociedade Brasileira de Pediatria, é 
obrigatória em lactentes até o segundo 
ano de vida, e é a medida mais eficaz 

Abstract
Iron deficiency anemia is very prevalent in 
childhood and leads to negative consequences 
for the development and quality of life of 
children, interfering with social development. 
This study aims to evaluate its prophylaxis.
Keywords: Iron deficiency anemia; Iron 
Deficiencies; Quality of life; Social development.

1. Introdução

A saúde infantil é um dos pilares 
para a evolução da sociedade em direção 
a um cenário ideal, que tem um impacto 
positivo no bem-estar dos membros de 
uma família. Crianças saudáveis tem 
maiores chances de se tornarem adultos 
produtivos, sem doenças crônicas, e 
que contribuem para a economia local. 
As políticas públicas desempenham 
um importante papel nesse processo, 
pois buscam garantir a melhoria das 
condições de vida da população e reduzir 
as desigualdades sociais. 

O interesse pelo tema surgiu 
pela observação da presente autora 
em seus atendimentos como pediatra, 
de que uma grande parte dos lactentes 
atendidos pela rede pública de saúde de 
Franca- SP não realizam corretamente 
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para a prevenção da doença.
Franca, município localizado 

no estado de São Paulo, Brasil, possui 
uma rede de saúde pública extensa 
que atende a uma grande população de 
lactentes. Entretanto, até o momento, 
pouco se sabe sobre a adesão à profilaxia 
da anemia ferropriva por parte dos 
médicos e dos pacientes. Compreender 
o panorama atual em relação à essa 
questão é fundamental para identificar 
possíveis lacunas e oportunidades de 
melhoria na implementação das políticas 
públicas, e relacionar com interferências 
no desenvolvimento social.

Diante dessa problematização, 
o problema de pesquisa central deste 
estudo é: A taxa de prescrição e 
dispensação de ferro para lactentes 
atendidos na rede pública de saúde de 
Franca- SP, bem como a prevalência 
de anemia ferropriva nessa população, 
estão de acordo com os protocolos e 
propósitos das políticas públicas atuais?

O objetivo geral deste trabalho 
é analisar, a partir de dados do sistema 
de prontuário eletrônico da prefeitura de 
Franca “SIGS”, a taxa de prescrição e 
dispensação de ferro para lactentes de 12 
a 24 meses atendidos na rede pública de 
saúde de Franca- SP, durante o segundo 
semestre de 2022 e primeiro semestre 
de 2023, a fim de avaliar a efetividade 
da profilaxia de anemia ferropriva nessa 
população.

Para alcançar o objetivo geral, 
destaca-se a necessidade de se atentar 
para os seguintes objetivos específicos 
norteadores desta pesquisa: 1) Avaliar a 
frequência da prescrição e dispensação 

de ferro para lactentes de 12 a 24 meses 
atendidos nas unidades de saúde pública 
em Franca- SP, no segundo semestre de 
2022 e primeiro semestre de 2023, por 
meio de análise do prontuário eletrônico 
da prefeitura de Franca “SIGS”; 2) 
Determinar a prevalência de anemia 
ferropriva entre os lactentes atendidos 
na rede pública de saúde de Franca- SP, 
de acordo com o código internacional de 
doenças (CID) da doença (CID-10: D50) 
nos prontuários, e analisar a relação entre 
a prescrição e a dispensação de ferro e a 
prevalência de anemia ferropriva nessa 
população. 3) Relacionar a presença 
de anemia ferropriva com a redução da 
qualidade de vida das crianças lactentes 
e seu impacto no desenvolvimento 
social. 4) Propor recomendações e 
estratégias para melhorar a profilaxia de 
anemia ferropriva e, consequentemente, 
a qualidade de vida dessa população.

No presente estudo serão 
abordados a relação entre saúde e 
desenvolvimento, baseado nos teóricos 
Sen (2010) e Furtado (1964), a atenção 
primária à saúde como centro das ações 
preventivas e a profilaxia da anemia 
ferropriva pelos protocolos atuais da 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 
e Ministério da Saúde (MS). Após, será 
apresentado a metodologia que será 
utilizada, os resultados esperados e as 
considerações finais.
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2. Referencial Teórico

2.1 Saúde e Desenvolvimento

A profilaxia da anemia ferropriva 
é uma questão fundamental para 
garantir uma melhor qualidade de vida 
à população pediátrica, garantindo um 
desenvolvimento social equitativo e 
progressivo. Baseado no teórico Sen 
(2010), a necessidade de melhorias 
nas condições de vida da população 
como um todo é premissa básica para 
o desenvolvimento econômico e social. 
Sen aborda em sua teoria a ideia de que 
a avaliação da qualidade de vida humana 
não deve ser baseada unicamente na 
prosperidade econômica das nações. 
Em vez disso, ele destaca a importância 
de considerar as liberdades individuais 
como um parâmetro significativo, não 
desvalorizando os fatores econômicos, 
como o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB), mas enfatizando que o foco 
nos aspectos sociais, como saúde e 
educação, é essencial para impulsionar 
o desenvolvimento. O autor destaca que 
a atenção do governo a esses aspectos 
sociais é fundamental para o progresso 
geral da sociedade (PANSIERI, 2016).

Para Sen o verdadeiro 
desenvolvimento deve ser medido com 
base na capacidade das pessoas de viver 
vidas dignas e satisfatórias, com acesso 
a oportunidades e recursos que lhes 
permitam fazer escolhas significativas 
em suas vidas (SEN, 2001). 

Assim, pode-se então dizer que 
a saúde é um importante quesito para o 
desenvolvimento, e a definição de saúde 

corrobora com essa afirmação. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS, 1992), “Saúde é o estado do 
mais completo bem-estar físico, mental 
e social, e não apenas a ausência de 
doenças”. Esse conceito fundamentou a 
busca por estratégias que enalteciam a 
promoção da saúde, que visa envolver 
o indivíduo e a comunidade em atitudes 
proativas, buscando soluções para 
satisfazer necessidades regionais, 
interagindo e preservando o meio 
ambiente e participando da gestão da 
saúde pública (MANN, 1994).

A prevenção da anemia 
ferropriva em lactentes é fundamental 
para garantir que as crianças cresçam 
saudáveis, tenham um desenvolvimento 
cognitivo adequado e a capacidade de 
atingir seu pleno potencial no futuro. 
Portanto, prevenir essa condição significa 
expandir suas capacidades, liberdades e 
oportunidades futuras. 

Furtado (1964) acompanha a 
mesma linha de pensamento. O teórico 
defende uma visão mais abrangente 
sobre o desenvolvimento, acreditando 
que ele deveria ser medido considerando 
diversos fatores que impactam a 
qualidade de vida das pessoas 
(FURTADO, 1964).  

O conceito de qualidade de 
vida tem caráter multidimensional, 
pois depende de vários fatores, como 
ambiente físico, social, econômico, 
espiritual, cultural onde o indivíduo está 
inserido, a sua influência sobre as outras 
pessoas, sua história e expectativas para 
o futuro (SANTOS, 2020). A qualidade de 
vida relaciona-se a dimensões objetivas 
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(como saúde física e mental, habitação, 
acesso a bens de consumo, cultura, 
interação familiar, educação, lazer, 
segurança) e dimensões subjetivas, da 
personalidade, fatores motivacionais, 
sensação de bem-estar e visão de cada 
pessoa (AMARO, 2006).

Assim, a qualidade de vida 
representa uma meta a ser avaliada 
nas diversas áreas de saúde, não se 
restringindo apenas a diagnóstico e 
tratamentos específicos, mas sobre os 
reflexos da abordagem se cada situação 
na vida do paciente, de sua família e na 
comunidade (SANTOS, 2020).

Quando se trata da relação 
entre saúde e desenvolvimento social, 
Furtado defende a ideia de que a saúde 
desempenha um papel fundamental na 
promoção do desenvolvimento. Uma 
população saudável é mais produtiva, 
educada e capaz de contribuir para o 
crescimento econômico de uma região ou 
país (FURTADO, 1964). Nesse contexto, 
a prevenção da anemia ferropriva em 
lactentes se encaixa perfeitamente como 
uma das preocupações de saúde pública, 
garantindo que as futuras gerações 
cresçam saudáveis e tenham o potencial 
de contribuir para o desenvolvimento 
social. 

Os dois estimados teóricos 
concordam que a saúde é um fator 
determinante para o desenvolvimento. 
Isso envolve não apenas tratar doenças, 
mas também investir em programas 
de prevenção, educação em saúde e 
acesso equitativo a serviços de saúde, 
especialmente em áreas regionais mais 
carentes.

2.2 Atenção Primária à Saúde

A Constituição Federal Brasileira 
de 1988 provocou grandes mudanças 
na área da saúde, pois garantiu acesso 
universal e igualitário aos serviços de 
saúde como direito de todo cidadão 
e dever do Estado, com a criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS 
desencadeou a criação de políticas 
públicas sociais e econômicas que 
visam propiciar meios para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde da 
população (MATTA e PONTES, 2007).

Em 1978, foi realizada a 
Declaração de Alma-Ata sobre Atenção 
Primária à Saúde (APS), que convocou 
os países a formular políticas nacionais e 
estratégias para implementação da APS 
como parte importante dos sistemas de 
saúde. A APS foi definida como:

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

A atenção primária é o nível 
de atendimento médico onde são 
implementadas as estratégias de 
prevenção e tratamento iniciais da 
maioria das doenças. É nesse contexto 
que ocorre a prescrição de suplementos 
de ferro, o aconselhamento sobre 
a dieta adequada e a identificação 
precoce de fatores de risco. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a atenção primária à saúde é 
a "essência de um sistema de saúde", 
sendo o local onde as intervenções de 
saúde preventivas têm o maior impacto. 
A abordagem na atenção primária visa 
não apenas tratar a anemia ferropriva 
quando ela já está estabelecida, mas 
principalmente preveni-la, identificando 
lactentes em risco e fornecendo medidas 
eficazes de promoção da saúde (OMS, 
2008).

Pode-se afirmar então, que 
as medidas preventivas da doença já 
estão bem estabelecidas e ancoradas 
por meio de políticas públicas. As 
políticas públicas são ações sociais que 
seguem os princípios de um Estado 
Social, buscando promover os direitos 
fundamentais e garantir as liberdades 
civis dos indivíduos (KAMPHORST, 
2017). Sendo essas políticas efetivas, 
espera-se reduzir significativamente 
os índices de anemia ferropriva na 
população infantil, promovendo um 
desenvolvimento saudável e pleno para 

as crianças do país. 
A profilaxia e tratamento da 

anemia ferropriva em crianças deve 
ser feita, de preferência, na atenção 
primária à saúde por médicos da 
família ou pediatras, sendo que a 
maioria dos pacientes não precisará de 
encaminhamento ao especialista em 
hematologia. Por isso, ações educativas 
e avaliações de efetividade devem ter a 
atenção primária como foco. (FERRAZ, 
2011)

2.3 Anemia Ferropriva

Anemia é a condição na qual a 
concentração sanguínea de hemoglobina 
se encontra abaixo dos valores esperados 
para a idade (inferior a -2 desvios 
padrão), tornando-se insuficiente para 
atender as necessidades fisiológicas do 
organismo. A anemia pode ser causada 
por vários fatores, como a deficiência 
de ferro e/ou outros micronutrientes, 
perdas sanguíneas, processos 
infecciosos, doenças concomitantes e 
uso de medicações. A principal causa, 
responsável por mais de 60% dos 
casos de anemia em todo o mundo, é a 
deficiência de ferro (SBP, 2018).

A anemia ferropriva é um 
importante problema de saúde pública 
especialmente em crianças menores 
de 2 anos, denominados lactentes. É 
uma patologia comum na infância, e 
está associada a várias consequências 
adversas para o desenvolvimento físico 
e cognitivo das crianças (FERREIRA, 
FERREIRA, et al., 2023). 

A deficiência de ferro pode levar 
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a atrasos no crescimento, comprometer a 
função imunológica, afetar a capacidade 
de aprendizado, prejudicar a qualidade 
de vida geral e em casos graves, levar 
ao óbito (BRASIL, 2022). Portanto, é 
fundamental garantir a implementação 
adequada de medidas preventivas, por 
meio de políticas públicas. 

A prevenção da anemia ferropriva 
envolve educação alimentar, incentivo ao 
aleitamento materno e suplementação 
profilática de ferro. Dentre as políticas 
nacionais preventivas da doença tem-se 
a fortificação de alimentos, a estratégia 
NutriSus e a fortificação de água potável 
com ferro. O Programa Nacional de 
Suplementação de Ferro (PNSF) foi 
criado em 2005 e atualizado em 2013, 
e objetiva suplementação profilática 
com sulfato ferroso via oral para todas 
as crianças entre 6 e 24 meses de vida, 
gestantes, e mulheres pós-parto ou 
aborto (BRASIL, 2013). A Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) igualmente 
recomenda a suplementação de ferro 
profilática a partir dos seis meses até 
os 24 meses, mas para as crianças 
que apresentam fatores de risco, a 
suplementação deve ser iniciada aos 
três meses (FERREIRA, et al., 2023). 
Crianças nascidas prematuramente, 
com baixo peso ao nascer e em vigência 
de anemia devem usar doses maiores, 
de acordo com o peso de nascimento. 
A SPB também recomenda a realização 
de triagem laboratorial aos 12 meses de 
idade, com solicitação de hemograma 
completo, proteína-C-reativa (PCR) e 
dosagem de ferritina, a fim de realizar o 
diagnóstico precoce de casos da doença, 

para um tratamento imediato caso 
necessário (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE PEDIATRIA, 2018). 

No contexto do desenvolvimento 
social, a prevenção da anemia ferropriva 
pode desempenhar um papel significativo 
na redução das disparidades de saúde 
e desenvolvimento entre diferentes 
comunidades. Ao garantir que todas 
as famílias tenham acesso a serviços 
de saúde de qualidade e programas 
de prevenção, estamos promovendo o 
desenvolvimento social equitativo (SEN, 
2001).

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa será conduzida, por 
meio de uma abordagem quantitativa 
e qualitativa, de natureza aplicada e 
com objetivo descritivo e explicativo, 
utilizando uma amostra representativa 
de lactentes atendidos na rede pública de 
saúde de Franca- SP durante o segundo 
semestre de 2022 e primeiro semestre 
de 2023. Serão analisados os registros 
do programa de prontuário eletrônico 
da prefeitura de Franca- SP “SIGS”, 
como número de consultas de lactentes 
e dados de dispensação de ferro pelas 
farmácias, e os prontuários médicos 
dessas crianças, coletando dados como 
sexo, idade, prescrição e dispensação 
de ferro, solicitação de exames de 
triagem com 12 meses, e presença do 
CID de anemia por deficiência de ferro. 
Os dados serão compilados e analisados 
estatisticamente e descritivamente, 
permitindo uma avaliação da taxa de 
prescrição e dispensação de ferro, bem 
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como a prevalência de anemia ferropriva 
nessa população, e inferindo relações 
causais.

Os procedimentos 
metodológicos serão apresentados 
em três etapas: abordagem teórica, 
pesquisa de campo e por fim, proposição 
e publicação dos resultados.

A pesquisa foi aprovada pela 
secretaria da saúde de Franca- SP, 
e pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) do Centro Universitário de 
Franca (Uni-FACEF), com CAAE 
73669923.1.0000.5384.

4. Resultados Parcial/Final

Os resultados obtidos na 
presente pesquisa serão cruciais para 
a avaliação da eficácia das políticas 
públicas de prevenção da anemia 
ferropriva na população pediátrica. 
Adicionalmente, iremos examinar as 
interações entre a prevalência dessa 
condição de saúde, o bem-estar das 
crianças e o progresso social. Esta 
investigação também irá fornecer insights 
valiosos para a proposição de medidas 
inovadoras destinadas a melhorar a 
adesão à prevenção dessa doença, ao 
analisar os aspectos mais vulneráveis do 
processo em questão.

5. Considerações Parcial/Final

Neste trabalho, será explorado 
a importante temática da prevenção da 
anemia ferropriva em lactentes e suas 
implicações no desenvolvimento social. 
Ao longo deste estudo, será considerado 

o papel da atenção primária como o 
ponto de partida para a prevenção dessa 
condição em crianças, destacando a 
relevância das intervenções precoces. 
Além disso, integra-se as perspectivas 
teóricas de Celso Furtado e Amartya 
Sen, enfatizando como a promoção da 
saúde e o combate à anemia ferropriva 
se alinham com suas visões sobre 
desenvolvimento e equidade.

Embora os resultados da 
pesquisa ainda não estejam disponíveis 
neste momento, as reflexões realizadas 
até aqui apontam para a importância 
crítica de abordagens preventivas na área 
da saúde infantil. A prevenção da anemia 
ferropriva não se limita a uma questão de 
saúde individual, mas tem implicações 
profundas para o desenvolvimento 
humano e familiar. Promover a saúde 
das crianças desde os primeiros anos de 
vida não apenas melhora sua qualidade 
de vida, mas também pode moldar o 
futuro das comunidades e regiões em 
que vivem.

As políticas públicas de saúde 
desempenham um papel vital na garantia 
de que as crianças tenham acesso a 
intervenções eficazes de prevenção da 
anemia ferropriva, independentemente 
de sua origem geográfica ou 
status socioeconômico. Portanto, é 
fundamental que os gestores de saúde 
e os formuladores de políticas públicas 
considerem seriamente a implementação 
de estratégias abrangentes de prevenção 
e o fortalecimento dos sistemas de 
atenção primária, de modo a garantir que 
todas as crianças tenham a oportunidade 
de alcançar seu pleno potencial de 
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desenvolvimento.
As reflexões realizadas até 

agora destacam a relevância de abordar 
essa questão de maneira abrangente e 
equitativa, visando promover a saúde e 
o desenvolvimento saudável de nossas 
futuras gerações.
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Resumo
O presente estudo está inserido no contexto 
do sistema penal, enfatizando as políticas 
públicas adotadas no Município de Franca/
SP para a ressocialização dos egressos do 
sistema prisional.
Palavras-Chave: Prisão; Egresso; 
Ressocialização; Políticas Públicas.

da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210, 
de Julho de 1984): a execução penal 
tem por objetivo efetivar as disposições 
de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do 
internado.

Nesse sentido, pode-se verificar 
que a execução penal além da função de 
efetivar a decisão judicial e possibilitar a 
reintegração do apenado à sociedade, 
tem o propósito de evitar a reincidência.

A Lei de Execução Penal foi 
elaborada, visando a um “modelo ideal” 
para o enfretamento da criminalidade, 
sendo um instrumento de preparação 
para o retorno do recluso ao convívio 
social.

Com efeito, o papel da 
assistência ao egresso seria a criação 
de condições e processos para a 
inclusão dos beneficiários nas políticas 

Abstract
The present study is inserted in the context 
of the penal system, emphasizing the public 
policies adopted in the Municipality of Franca/
SP for the resocialization of ex-prisoners.
Keywords: Prison; Egress; Resocialization; 
Public policy. 

1. Introdução

Atualmente, a situação 
prisional no Brasil é um dos pontos 
mais complexos da realidade social 
brasileira. O sistema prisional brasileiro, 
notadamente precário, em virtude da 
superlotação constitui um mecanismo de 
potencialização de múltiplas violações 
de direitos humanos, revela a falha e 
a incapacidade do Estado brasileiro 
em cumprir um dos principais objetivos 
da sanção penal que é a promoção da 
ressocialização dos indivíduos para uma 
vida plena em sociedade (PEREIRA, 
2017).

Entende-se por ressocialização 
o conjunto de atributos que permite à 
pessoa tornar-se útil a si mesma, a sua 
família e a sociedade (BARATTA, 2007, 
p. 3). 

Conforme preleciona o artigo 1º 
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públicas de governo, bem como o apoio 
de instituições públicas e privadas 
de caráter permanente, que tenham 
como objetivo prestar atendimento aos 
beneficiários, na forma de assistência 
material, jurídica, educacional, social, 
religiosa, dentre outras.

O artigo 6º da Constituição 
Federal de 1988 prevê, como direitos 
sociais, a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, e a assistência 
aos desamparados.

Desta feita, por ser um direito 
universal, é dever do Estado a promoção, 
a proteção e o desenvolvimento de 
políticas públicas, para a concretização 
do direito fundamental social nas 
mais variáveis classes sociais, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade, ou qualquer forma de 
discriminação.

Não se pode, portanto, excluir 
desse contexto as pessoas privadas 
de liberdade, bem como as que estão 
em cumprimento de pena em regime 
aberto, livramento condicional ou penas 
restritivas de direitos.

Desta forma, como é possível 
reduzir o descumprimento das condições 
estipuladas ao regime aberto e livramento 
condicional no Município de Franca/SP?

Assim, esta dissertação tem 
como objetivo geral descrever e discutir 
as políticas públicas atuais, relacionadas 
ao regime aberto e livramento condicional 
no Município de Franca/SP.

Como contribuição adicional, 

esta pesquisa tem como objetivo propor 
novas políticas públicas para minimizar 
o descumprimento destes benefícios 
concedidos aos egressos do sistema 
prisional.

Adota-se como hipótese que 
as políticas públicas atuais e sua 
implementação no Município de Franca 
não sejam suficientes para reduzir a 
reincidência criminal de egressos do 
sistema prisional, fazendo-se necessário 
a implantação de novas políticas 
públicas.

O presente estudo abrange, 
ainda, informações sobre a existência de 
políticas públicas voltadas à assistência 
aos egressos do sistema prisional nos 
Estados brasileiros e, especialmente, 
uma análise crítica sobre o cenário atual 
das políticas públicas adotadas aos 
egressos no Município de Franca.  

2. Referencial Teórico

Ao longo da dissertação, 
por uma abordagem criminológico-
crítica são explorados aspectos 
sobre os processos de criminalização 
primária e criminalização secundária, 
procurando-se desmistificar percepções 
ainda hegemônicas sobre as funções 
desempenhadas pela prisão no País, 
relativamente à promoção de justiça, 
recuperação de criminosos e segurança 
para a sociedade.

O referencial teórico será 
distribuído em cinco itens temáticos. 
O primeiro apresenta a evolução 
da população carcerária no Brasil, 
segundo informações do Departamento 
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Penitenciário Nacional (DEPEN) entre 
os anos de 2021 a 2023, trazendo um 
panorama sobre o número de habitantes 
do Brasil e sua população carcerária. 

Os dados obtidos para o referido 
levantamento foram colhidos do anuário 
brasileiro de segurança pública dos anos 
de 2021, 2022 e 2023. 

A superlotação dos presidios 
brasileiros tem sido identificada como 
uma das principais causas de violação de 
direitos humanos consagrados em varios 
documentos internacionais, muitos deles 
dos quais o Brasil é signatário. 

O item seguinte discorre sobre 
os direitos e garantias disponibilizados 
em tratados internacionais de direitos 
humanos que garantem o direito à 
dignidade das pessoas privadas de 
liberdade, bem como o reconhecimento 
pelos órgãos internacionais do “Estado 
de Coisas Inconstitucional”, em relação 
aos presídios brasileiros. 

Para a elaboração deste item 
será analisada a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos - Pacto de São 
José da Costa Rica – (1969), o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (1966), as Regras Mínimas das 
Nações Unidas para o Tratamento de 
Reclusos – Regras de Nelson Mandela – 
(1955), as Regras Mínimas das Nações 
Unidas sobre as Medidas não Privativas 
de Liberdade – Regras de Tóquio – 
(1990), a Convenção Contra a Tortura 
e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes (1984) e 
a decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), no julgamento da Medida Cautelar 
em Arguição de Descumpriemento de 

Preceito Fundamental (ADPF) n.º 347.
No terceiro serão tratados 

aspectos sobre a reincidência no Brasil 
entre os anos de 2021 a 2023, abrangendo 
o relatório de pesquisa e dados junto ao 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) e Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), a fim de possibilitar a 
análise sobre a evolução da reincidência 
criminal no Brasil. 

Dentro desse tema serão 
consideradas correntes teóricas de 
autores renomados no tocante à 
reincidência criminal e execução penal 
como Cesare Beccaria (2002), Michel 
Foucault (2011), Luigi Ferrajoli (2006), 
Julio Mirabete (2002), Norberto Avena 
(2014), Aury Lopes Jr. (2002), Guilherme 
Nucci (2012), dentre outros. 

Ao longo do item seguinte serão 
apresentadas as políticas públicas 
existentes no Município de Franca/
SP adotadas para a ressocialização 
dos egressos do sistema prisional em 
cumprimento de pena em regime aberto 
e livramento condicional. 

O objetivo principal é discutir 
a ressocialização dos egressos do 
sistema prisional e sua influência no 
desenvolvimento regional. Implica, 
necessariamente, na consideração das 
concepções de Políticas Públicas e as 
sistemáticas de sua implementação. 
Tambem devem ser mencionadas 
contribuições sobre a temática da 
liberdade de ação, violação de direitos e 
apenamento, contidas no pensamento, 
entre outros, de Amartya Sen e Clauss 
Roxin.

Segundo Amartya Sen (2010): 
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“a visão da liberdade aquí adotada 
envolve tanto os procesos que 
permitem a liberdade de ações e 
decisões como as oportunidades 
reais que as pessoas têm, dadas 
as suas circunstâncias pessoais 
e sociais. A privação de liberdade 
pode surgir em razão de procesos 
inadequados (como a violação 
do direito ao voto ou de outros 
diretios políticos ou civis), ou de 
oportunidades inadequadas que 
algunas pessoas têm para realizar 
o mínimo do que gostariam” (SEN, 
2010, p. 31).

Além do contexto sobre 
processos e oportunidades no 
desenvolvimento como liberdade trazido 
por Amartya Sen (2010), esta pesquisa 
utilizará das contribuições advindas 
do funcionalismo teleológico de Claus 
Roxin (1986), segundo o qual o interesse 
da sociedade em recuperar o delinquinte 
após o cumprimento da sua pena como 
membro apto para a vida e fiel ao direito, 
corresponde ao verdadeiro bem do 
condenado e à idea de desenvolvimento 
da personalidade em consonância com a 
Constituição. 

Sobre ese tema manifesta-se 
Roxin (1986): 

“Servindo a pena exclusivamente 
a fins racionais e devendo 
possibilitar a vida humana em 
comum e sem perigos, a execução 
da pena apenas se justifica se 
prosseguir esta meta na medida 
do possível, isto é, tendo como 
conteúdo a reintegração do 
delinquente na comunidade. 
Assim, apenas se tem em conta 
uma execução ressocializadora. O 
facto da ideia de educação social 
através da execução da pena 
ser de imediato tão convincente, 
deve-se a que nela coincidem 

prévia e amplamente os direitos 
e deveres da coletividade e do 
particular, enquanto na cominação 
e aplicação da pena eles apenas 
se podem harmonizar através 
de um complicado sistema de 
recíprocas limitações”. (ROXIN, 
1986, p. 40).

Com efeito, a pena possui dúplice 
função, sejam elas, punir o condenado 
pelo crime cometido, mas fazer com que, 
após essa punição, ele possa reintegrar 
na sociedade de forma a não cometer 
mais crimes, tendo assim entendido a 
real função da pena aplicada.

Por fim, um ítem correlaciona 
a pesquisa com perspectivas sobre o 
desenvolvimento regional e os objetivos 
de desenvolvimento sustentável em 
relação à redução das desigualdades, 
paz, justiça e instituições eficazes (ODS 
10 e 16). 

3. Procedimentos Metodológicos

A metodologia adotada 
neste estudo foi predominantemente 
bibliográfica e documental, com a análise 
de dados de abordagem qualitativa. 

Inicialmente foi realizada uma 
pesquisa exploratória com o objetivo 
de estruturar o referencial teórico, 
e, posteriormente, uma pesquisa 
descritiva com ênfase no levantamento 
de informações provenientes do 
Departamento Penitenciário Nacional 
(DEPEN), Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), Tratados 
internacionais de direitos humanos 
ratificados pelo Brasil e autores 
renomados no âmbito do direito criminal 
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e desenvolvimento regional. 
A seguir para o desenvolvimento 

do problema de pesquisa serão 
coletados dados processuais junto ao 
Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo e Ministério Público do Estado de 
São Paulo sobre egressos das unidades 
prisionais que estão em cumprimento 
de pena em regime aberto e livramento 
condicional no Município de Franca/SP, 
trazendo elementos sobre o grau de 
escolaridade, profissão, núcleo familiar e 
se estão em situação de rua. 

Por conseguinte, será realizado 
um estudo quanto ao número de egressos 
que descumpriram os benefícios 
concedidos, esclarecendo os motivos do 
descumprimento, bem como traçando 
um parâmetro sobre como a insuficiência 
de políticas públicas contribuem para a 
reincidência dos reeducandos. 

Por fim, através de um plano 
propositivo, serão apresentadas 
propostas alternativas para 
implementação de políticas para 
egressos do sistema prisional no 
Município de Franca/SP. 

4. Resultados Parcial/Final

O resultado pretendido com a 
presente pesquisa é a confirmação de que 
a implementação de políticas públicas 
preventivas e eficazes no tratamento de 
egressos do sistema prisional minimizam 
a reincidência criminal na sociedade e 
consequentemente corroboram com a 
segurança pública da cidade de Franca/
SP. 

5. Considerações Parcial/Final

A execução penal tem a função 
de efetivar a decisão judicial, possibilitar 
a reintegração do apenado à sociedade 
e, por conseguinte, evitar a reincidência.

O presente estudo se propôs 
a analisar o sistema prisional brasileiro 
trazendo aspectos sobre a população 
carcerária e dados sobre a reincidência 
no Brasil entre os anos de 2021 a 2023. 

Os recortes são abordados sob 
uma perspectiva crítica, com destaque 
para a problematização da ausência ou 
ineficácia de políticas públicas voltadas 
aos egressos do sistema prisionais 
no Município de Franca/SP que são 
obstáculos ao desenvolvimento regional.

Com a exemplificação do estudo 
de caso da cidade de Franca/SP, a 
pesquisa contribuirá com a identificação 
de como a implantação de políticas 
públicas voltadas aos egressos do 
sistema prisional influenciam na redução 
da criminalidade de uma sociedade, 
promovendo, consequentemente, maior 
segurança, bem estar e a qualidade de 
vida à população.
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Resumo
Este estudo tem como objetivo diagnosticar as 
consequências do sistema de ensino remoto, 
adotado durante a pandemia de COVID-19 e as 
práticas de gestão escolar para a recuperação 
da defasagem educacional em escolas de um 
município do estado de São Paulo.
Palavras-Chave: Pandemia; 
Desenvolvimento Regional; Gestão Escolar; 
Ensino-Aprendizagem; Cultura Organizacional.

estratégias para adaptação àquilo que 
então passaria a ser considerado o novo 
normal pelos próximos anos. 

A partir desta necessidade de 
distanciamento social, as instituições de 
ensino de todos os níveis, precisaram 
se adaptar repentinamente e então 
adotar sistemas remotos de ensino. Este 
encerramento das aulas presenciais em 
escolas e universidades, afetou mais 
de 90% dos estudantes ao redor do 
mundo, segundo dados da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO, 2020). 

No Brasil, o ensino remoto 
perdurou por quase dois anos e as escolas 
brasileiras foram as que permaneceram 
fechadas por mais tempo por causa da 
pandemia (cerca de 40 semanas no ano 
letivo de 2020, enquanto no resto da 

Abstract
This study aims to diagnose the consequences 
of the remote education system, adopted 
during the CO-VID-19 pandemic, and school 
management practices for recovering the 
educational gap in schools in a municipality in 
the state of São Paulo.
Keywords: Pandemic; Social development; 
School management; Teaching-Learning; 
Organizational culture.

1. Introdução

No final do ano de 2019 e 
início de 2020, o mundo começou a 
enfrentar os efeitos desta pandemia, o 
que obrigou as autoridades de saúde 
a imporem medidas sanitárias de 
isolamento social. Como consequência, 
a rotina das pessoas ao redor do mundo, 
restaram alteradas, como alternativa 
para conter a proliferação deste novo 
vírus, que se logo mostrou altamente 
contagioso e potencialmente fatal. No 
início, a expectativa era da imposição 
de uma quarentena com duração de 
poucas semanas, porém, a realidade 
logo demonstrou que a retomada à 
normalidade ainda demandaria de muito 
tempo para acontecer. A sociedade 
então se viu obrigada a desenvolver 
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América Latina foram 20 e na Europa, 
10 semanas), sendo que até o início de 
2021, 91,9% das redes públicas ainda 
funcionavam apenas por meio de ensino 
remoto (BOSON, 2022). O Ministério da 
Educação, através do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) realizou uma 
pesquisa denominada “Resposta 
educacional à pandemia de COVID-19 
no Brasil”, e demonstrou que 99,3% 
das escolas brasileiras suspenderam 
as atividades presenciais durante a 
pandemia. (INEP, 2022).

Ocorre que, as instituições de 
ensino, públicas e particulares, os alunos 
e a grande maioria dos docentes, não 
estavam preparados para enfrentar esta 
nova realidade.

Neste contexto, o interesse 
pelo tema surgiu pela observação desta 
pesquisadora, em sala de aula, após 
o retorno presencial das aulas, pós 
pandemia, de que a grande maioria dos 
alunos, não possui conhecimento para 
acompanhar e desenvolver plenamente 
a aprendizagem esperada para 
acompanhar os estudos. O sistema de 
ensino remoto que precisou ser adotado, 
em virtude do isolamento social, fez 
com que grande parte dos estudantes, 
não conseguisse obter a aprendizagem 
necessária para o seu nível educacional 
e as vezes, nem ao menos para a sua 
formação básica. 

Assim, sendo a educação, um 
pilar essencial para o desenvolvimento 
de um país e sendo o Brasil, um 
dos signatários da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas, que 

instituiu os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, cujas metas envolvem o 
enfrentamento a um conjunto amplo de 
questões, vistas consensualmente como 
impedimentos ao desenvolvimento da 
população mundial, fato que urge a 
necessidade de estudar ações voltadas 
para recuperar o atual déficit educacional 
provocado pelas consequências do 
ensino remoto.

Diante deste cenário, constituiu-
se o problema de pesquisa: Qual o papel 
da gestão escolar na implementação 
da BNCC com foco na recuperação da 
defasagem educacional causada pela 
pandemia de COVID-19 na educação? 

Para responder ao problema 
foram constituídas as seguintes 
hipóteses: a gestão escolar pode atuar 
de forma eficaz, para recuperação da 
aprendizagem destes alunos impactados 
pelo ensino remoto em tempos de 
pandemia de Covid-19 através de 
decisões que podem ser tomadas para 
o enfrentamento das consequências 
deste ensino remoto obrigatório durante 
quase dois anos. E ainda que, a gestão 
escolar é um elo relevante na relação 
entre a educação de qualidade e o 
desenvolvimento socioeconômico de 
uma região.

Assim, para responder à 
questão proposta, tem-se como objetivo 
geral desta pesquisa diagnosticar as 
consequências do sistema de ensino 
remoto, adotado durante a pandemia de 
COVID-19 e as práticas de gestão escolar 
para a recuperação da defasagem 
educacional em escolas de um município 
do estado de São Paulo.
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Para alcance do objetivo geral, 
destaca-se a necessidade de se atentar 
para os seguintes objetivos específicos 
norteadores desta pesquisa:

-  Discorrer sobre a pandemia 
de COVID-19 e os seus impactos na 
educação e na vida dos alunos e dos 
profissionais da educação. 

- Levantar e discutir as 
estratégias da gestão escolar de 
instituições públicas e privadas sob a 
ótica da cultura organizacional, revisando 
os elementos tais como atitudes, 
crenças, tabus e valores relevantes para 
com a gestão do processo de ensino-
aprendizagem, inovação de processos 
e os impactos positivos ou negativos na 
vida dos alunos.

- Destacar a relevância da 
educação para com o desenvolvimento 
social e regional, traçando um paralelo 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas pertinentes à educação. 

- Destacar nas políticas 
educacionais em curso, em especial 
a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), as ações em que a gestão 
escolar pode se apoiar para implantação 
das políticas e minimização dos 
impactos da defasagem educacional pós 
pandemia.

- Conhecer a realidade do 
contexto pós-pandêmico escolar, 
mediante um estudo de casos múltiplos 
com escolas de um município paulista. 

Como procedimentos 
metodológicos, o estudo apresentará 
uma abordagem qualitativa, de natureza 
aplicada e com objetivo descritivo e 

explicativo.
Dessa forma, inicialmente serão 

realizados levantamentos bibliográficos e 
pesquisa documental sobre o tema e por 
fim, para conhecer a realidade, realizar-
se-á um estudo de casos múltiplos 
em instituições de ensino situadas no 
município de São Joaquim da Barra, SP.  

O estudo será estruturado em 5 
Seções, sendo esta introdução a Seção 
1.

A Seção 2 abordará a questão 
da educação como pilar essencial 
para o desenvolvimento social sobre 
a perspectiva dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU 
e das políticas públicas, ante o estudo 
das obras de Câmara (2019); Camillo et 
al (2021); Silva, Nelson e Silva (2018); 
Theis (2019); Setúbal (2010), entre 
outros. 

O desenvolvimento deve ser 
visto não como um fim em si, mas 
como um meio para o aperfeiçoamento 
da vida humana, tendo por base o 
respeito e a implementação dos direitos 
fundamentais. Assim, no presente 
estudo, o conceito de desenvolvimento 
encontra-se relacionado à satisfação 
das necessidades da geração atual, 
no contexto do ensino-aprendizagem, 
analisando os déficits educacionais que 
precisam ser sanados. Não pode ser 
ignorado o fato de que o desenvolvimento 
de uma determinada região é muito 
dependente do nível educacional 
proporcionado à sua comunidade. 

Nesta seção também serão 
analisadas as políticas públicas voltadas 
a educação, com ênfase ao estudo 
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da implementação da Base Nacional 
Comum Curricular e de como este 
documento pode nortear as ações dos 
gestores escolares.

A Seção 3 analisará a dinâmica 
escolar imposta pela pandemia de 
COVID-19 e seus impactos na educação, 
na vida dos alunos e dos profissionais da 
educação, em decorrência das práticas 
obrigatórias de isolamento social e 
ensino remoto e virtual. 

O sistema educacional brasileiro 
já enfrentava desafios estruturais bem 
anteriores ao surgimento da pandemia 
em 2019, ligados principalmente a 
desigualdade de acesso à educação, 
disparidades regionais e a falta de 
investimento adequado. A pandemia 
apenas culminou no acirramento da 
crise educacional no país, visto que as 
instituições de ensino, principalmente as 
da rede pública, não estavam preparadas 
para enfrentar esta nova realidade, 
com a adoção integral e instantânea 
deste sistema de educação virtual e 
remota.   

Mediante estudos como o de 
Silva e Ciavatta (2022); Santos e Queiroz 
(2021); Rech e Pescador (2022); Pereira 
(2022); Fritsch et al (2021); Nakano, 
Roza e Oliveira (2021); Hora, Corrêa 
e Oliveira (2022); Antunes, Porto e 
Queiroz (2022); Arruda, Gomes e Arruda 
(2021); Oliveira et al (2021); Guimarães, 
Zambianco e Moro (2022); Rodrigues 
e Monteiro (2022);  entre outros, será 
analisado como que a ausência da escola 
presencial pode impactar o desempenho 
educacional e socioemocional dos 
alunos, bem como as dificuldades 

encontradas não apenas por estes, mas 
também por professores e gestores, para 
fazer a educação acontecer em tempos 
de isolamento social.

A Seção 4 abordará a gestão 
escolar como papel de destaque 
para a qualidade educacional sob a 
perspectiva da cultura organizacional, 
como mecanismo de enfrentamento 
às questões educacionais que pode 
coibir ou alavancar a qualidade do 
ensino. A educação atual, neste 
período pós-pandemia, urge de práticas 
de gestão diferenciadas, voltadas 
para a recuperação dos possíveis 
déficits educacionais causados pela 
obrigatoriedade das aulas remotas e 
virtuais. A seção será embasada em 
estudos de gestão com pesquisadores 
como Casagrande a Alonso (2022); 
Hypolito (2021), Almeida, Jung e Silva 
(2021); Costa e Hermes (2023); Silva, 
Silva e Gomes (2021); Jacomini et al 
(2022); Cunha e Cunha (2016) Botler 
(2018), entre outros.

As instituições de ensino, de 
todos os níveis de formação, necessitam 
de uma adequada e eficiente gestão 
educacional, como forma de se estruturar 
adequadamente para alcançar sucesso 
na recuperação de aprendizagem destes 
alunos. A gestão escolar interfere nos 
resultados do processo educativo, razão 
pela qual quando, bem estruturada e 
focada em ações positivas, tem papel de 
destaque no sucesso educacional e no 
desempenho de seus alunos. 

Na Seção 5, para alcance do 
objetivo proposto, serão apresentados 
os dados e análise do resultado de 
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um estudo de casos múltiplos, com 
instituições de situadas no município de 
São Joaquim da Barra, SP.  

A pesquisa tem relação com a 
linha de pesquisa “Dinâmicas Territoriais 
e Desenvolvimento Regional”, tendo 
em vista que o objeto de estudo é a 
gestão escolar, vinculada ao Sistema 
Educacional Nacional, interações 
determinantes para diferentes formas 
de atuação, relevantes no processo 
educacional condição que justifica 
conhecer as atitudes e valores que 
ocorrem para estas interações e atuação 
na educação básica, para seguir na 
busca e conquista do desenvolvimento 
social e, portanto do desenvolvimento 
regional.  

Como contribuição da pesquisa, 
busca-se que o entendimento das 
interações e valores impetrados 
no processo de gestão escolar 
possa fortalecer a reestruturação e 
enfrentamento dos desafios trazidos pela 
pandemia de COVID-19, bem como as 
suas atitudes com relação à recuperação 
da defasagem do ensino-aprendizado.

2. Referencial Teórico

EDUCAÇÃO COMO PILAR ESSENCIAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Para Camillo et al (2021, 
p. 2) “a resolução de problemas 
deve ser permeada por abordagens 
inovadoras. Dentre elas, destaca-se 
o desenvolvimento sustentável.”. O 
termo desenvolvimento sustentável foi 
usado pela primeira vez no denominado 

Relatório Brundtland, elaborado em 
1987, pela Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
pertencente a Organizações das 
Nações Unidas (TURAZZA, SMITH 
E BANDOS, 2023), sendo conhecido 
atualmente como um processo social e 
pluridimensional, fruto da contribuição 
de inúmeras correntes de pensamento, 
histórica e economicamente construídas 
pela sociedade moderna. (SILVA, 
NELSON, SILVA, 2018). 

Objetivando dar enfrentamento 
a um conjunto amplo de questões, vistas 
consensualmente como impedimentos ao 
desenvolvimento da população mundial, 
a Organização das Nações Unidas 
(ONU) criou a Agenda 2030, aprovada 
em Nova York na 70ª Assembléia Geral 
da, em setembro de 2015, pelos países 
membros da organização. Esta Agenda 
2030 instituiu os denominados “Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, 
composto de 17 objetivos, divididos em 
169 metas, como pode ser observado na 
Figura 1. 

Os países signatários 
firmaram um compromisso para o 
desenvolvimento sustentável humano, 
em forma de dar continuidade à agenda 
anterior, conhecida como os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio. Dentre 
estas metas e objetivos para alcançar 
um futuro sustentável, há o Objetivo de 
Desenvolvimento 4, visando assegurar 
a inclusão da educação de qualidade, 
além de promover oportunidades de 
aprendizagem para todas as pessoas 
ao longo da vida. São ações para 
enfrentamento dos problemas cujos 
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efeitos são alcance global e que devem 
ser realizadas mediante a adoção 
de políticas públicas nacionais em 
cooperação internacional entre os 
países membros da ONU e signatários 
do documento (TURAZZA, SMITH, 
BANDOS, 2023). 

A ODS 4, dispõe a necessidade 
de “assegurar educação inclusiva e 
equitativa de qualidade e promover 
a aprendizagem ao longo da vida 
para todos”, como essencial para 
o desenvolvimento sustentável das 
sociedades e assim, possibilitar que a 
Agenda 2030 consiga ser cumprida. 

Figura 1: Os 17 ODS da Agenda 2030

Fonte: https://www.dge.mec.pt/objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel-ods/

A educação deve ser vista 
como elemento fundamental das 
mudanças e, por consequência, nas 
cadeias produtivas locais e globais. 
(CÂMARA, 2019). A promoção de 
educação de qualidade na sociedade, 
munindo as pessoas se de informação 
e conhecimento, as tornam capazes 
de ir em busca de novos horizontes, 
adentrando em outras dimensões do 
desenvolvimento humano, e com base 
em informação, conhecimento, cultura 
e educação, aprendem e rompem com 

muitas das suas limitações ao longo da 
vida (CAMILLO et al, 2021).

A visão tradicional de 
desenvolvimento, centrada no 
crescimento econômico, progresso, 
industrialização e uso intensivo 
de tecnologia, foi por muito tempo 
considerada o único caminho para 
garantir a qualidade de vida e o 
aperfeiçoamento da humanidade. 
(SILVA, NELSON e SILVA, 2018), porém 
a  ideia de desenvolvimento enquanto 
crescimento econômico aparentemente 
tem entrado em esgotamento, fazendo 
com que haja a necessidade de repensar 
o sentido atribuído à questão e nas 
melhores estratégias para alcança-lo, 
deixando de analisar apenas sob o foco 
econômico (THEIS,2020), sendo que a 
educação vem despontando como um 
fator para que se possa solucionar os mais 
diversos problemas sociais, como por 
exemplo a violência e as desigualdades, 
razão pela qual, estabelecer uma 
educação inclusiva e equitativa de 
qualidade e garantir a aprendizagem ao 
longo da vida para todos é primordial 
para o desenvolvimento sustentável em 
qualquer sociedade e assim e assim 
contribuir para o cumprimento da Agenda 
2030 (CÂMARA, 2019).

De acordo com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
a educação é um direito garantido 
universalmente a todos os seres 
humanos. Em seu artigo 26, 
preconiza o direito a educação básica, 
obrigatoriamente gratuita para todos e 
independentemente da idade, a qual 
todos devam ter acesso, assim como 
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à alfabetização (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1948).

No Brasil, a Constituição Federal 
elaborada e promulgada em 1988, 
também denominada de Carta Magna, 
garante em seu artigo 6º que, entre 
outros, a educação é um direito social 
fundamental de todos os brasileiros.

O texto constitucional ainda 
aborda a educação em seu Capítulo III, 
Seção I (artigos 205 a 214) e define em 
seu artigo 205 que: “A educação, direito 
de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho.” 
(BRASIL, 1988).

Desse modo, observa-se que 
é dever do Estado e da família, garantir 
a todos, o direito à educação, que será 
promovida e incentivada pela sociedade 
em geral. O Estado tem a atribuição 
a elaboração de leis que venham 
de encontro às necessidades para a 
garantia de uma educação de qualidade 
a todos, indistintamente. 

No ano seguinte a promulgação 
da Constituição Federal, foi instituído 
pela Lei 8.069/90, o denominado 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), que na seara da educação, 
assim dispõe em seu art. 53: “A criança 
e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de 
sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho 
(...)” (BRASIL, 1990).

Clarividente pois, que a 

educação é um direito social fundamental, 
universalmente garantido, visto que 
institui no ser humano um processo de 
desenvolvimento individual inerente à 
sua própria condição e que deve ser visto 
sobretudo, como um direito coletivo. É 
inegável a necessidade de garantir a 
todos, sem distinção, o pleno acesso à 
educação de qualidade, tal como previsto 
na Constituição Federal, devendo o 
Estado, através de ações afirmativas, 
oferecer à sociedade instrumentos para 
alcance desses fins, conforme discutido 
por Turazza; Smith e Bandos (2023).

O Sistema Educacional Brasileiro 
(SEB) é composto por instituições de 
educação básica (educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio), de 
educação superior, federais, estaduais e 
municipais, públicas e privadas, assim 
como instituições federais de educação 
profissional e tecnológica (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2023).

O sistema educacional brasileiro 
também inclui entes públicos como 
o Ministério da Educação (MEC), 
responsável por garantir a qualidade 
do ensino e concentra informações 
como, a composição do corpo docente e 
discente dos estabelecimentos públicos 
e particulares de ensino, matrícula, 
frequência e histórico escolar dos 
alunos. De acordo com o Ministério 
da Educação, os dados podem ser 
compartilhados com órgãos e entidades 
da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional interessados 
e com outras entidades, para fins de 
formulação, implementação, execução, 
avaliação e monitoramento de políticas 
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públicas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
2023).

Pertencente ao Ministério 
da Educação, há a Secretaria de 
Educação Básica (SEB) que trabalha no 
planejamento, orientação, coordenação 
e implementação de políticas para 
a educação básica, por meio da 
cooperação didático-pedagógica, 
tecnológica, técnica e financeira. As 
ações desenvolvidas visam à melhoria 
da qualidade das aprendizagens e da 
valorização e qualificação dos docentes, 
com o objetivo de garantir a igualdade 
de condições para acesso integral 
a educação básica, com vistas ao 
desenvolvimento pessoal e ao exercício 
da cidadania, premissas básicas da 
nossa sociedade (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2023).

Nesta seara, os programas 
e ações governamentais seguem os 
objetivos estratégicos do Compromisso 
Nacional pela Educação Básica, 
iniciativa divulgada em julho de 2019 pelo 
Ministério da Educação, em parceria com 
o Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed) e a União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Udime) e cujo objetivo é tornar o Brasil 
referência em educação básica na 
América Latina até 2030 (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2023). 

Em 1996 foi criada a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
9.394/96), que em seu art. 2º dispõe que: 

A educação, dever da família 
e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. (BRASIL, 1996).

Os documentos que norteiam a 
educação básica são a Lei Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica e o Plano Nacional de 
Educação, além claro, da Constituição 
Federal de 1988 e do já mencionado, 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em 2018, foi homologado o 
documento da Base Nacional Comum 
(também conhecida como BNCC) para 
os currículos da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio 
e que estava previsto na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, a LDB.

A Base Nacional Comum 
Curricular é um documento de caráter 
normativo, que determina o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais a serem desenvolvidas, 
de modo a assegurar direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento 
(CASAGRANDE e ALONSO, 2022), 
em conformidade com o que preceitua 
o Plano Nacional de Educação (PNE). 
Ela estabelece conhecimentos, 
competências e habilidades, as quais 
é almejado que todos os estudantes 
desenvolvam ao longo de sua 
escolaridade básica, sendo norteada por 
princípios éticos, políticos e estéticos, 
traçados pelas denominadas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (BRASIL, 2023).

Para Hypolito (2021, p. 41):
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A BNCC está baseada em um 
modelo de padronização curricular, 
baseado em competências, 
supostamente desenvolvido 
para melhorar a preparação e o 
desempenho estudantil para os 
exames padronizados e para as 
atividades avaliativas de cada 
sistema para fins de melhoria do 
IDEB (1).

Assim, ao ter como objetivo 
nortear os currículos escolares a partir 
dessas perspectivas, a BNCC coloca 
em prática o que está previsto na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
em especial em seu artigo 9º, inciso 
IV, que dispõe que cabe ao Governo 
Federal: 

Estabelecer, em colaboração com 
os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, competências 
e diretrizes para a Educação 
Infantil, o Ensino Fundamental e 
o Ensino Médio, que nortearão 
os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar 
formação básica comum (BRASIL, 
1996).

A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA: a dinâmica escolar 
imposta e as consequências do 
isolamento social.

No início de 2020, a educação 
mundial começou a enfrentar uma nova 
realidade, o que ocasionou inúmeras 
alterações no sistema de ensino dos 
países. Tudo isso porque o mundo 
começou a enfrentar uma pandemia, em 
decorrência da proliferação de um vírus 
denominado SARS-CoV-2 (COVID-19) 
ou Síndrome Respiratória Aguda Grave 

2, que se iniciou na China no final do 
ano de 2019 e rapidamente veio a se 
espalhar para os demais continentes, 
afetando bruscamente diversos 
setores da sociedade. Incialmente, em 
dezembro de 2019, foi considerada 
uma epidemia, porém os esforços para 
conter a disseminação do vírus não 
tiveram sucesso, o que fez com que 
de surto epidêmico, a Covid-19 tornou-
se reconhecidamente pandêmica pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
em 11 de março de 2020. (SANTOS, 
QUEIROZ, 2021).

A letalidade e o seu alto risco 
de contágio, obrigou as autoridades de 
saúde a imporem medidas sanitárias 
de isolamento social (OLIVEIRA, 
OLIVEIRA, et al., 2021); (RECH e 
PESCADOR, 2022), alterando a rotina 
de praticamente todas as pessoas 
ao redor do mundo, como forma de 
conter a proliferação deste novo vírus 
(RODRIGUES e CONCEIÇÃO, 2022). 
Ante o desconhecimento inicial deste 
vírus, a expectativa era da imposição 
de uma quarentena com duração de 
poucas semanas e consequentemente 
o retorno rápido das pessoas às ruas 
e as suas atividades cotidianas, porém 
logo percebeu-se que seria necessário 
um período maior de isolamento social, 
sendo preciso a criação e adoção 
de adaptações para a realização de 
todas as atividades humanas (RECH e 
PESCADOR, 2022); (PEREIRA, 2022), 
construindo-se àquilo que então passaria 
a ser considerado o novo normal, não 
apenas pelas próximas semanas, 
mas como se viu, tornou-se realidade 
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nos anos que se seguiram (ARRUDA, 
GOMES, ARRUDA, 2021). 

Nos meses que se seguiram, 
o mundo passou a falar praticamente a 
mesma linguagem, a da pandemia de 
COVID-19. Para mensurar a gravidade da 
situação que começaria a ser enfrentada, 
dados extraídos do portal do Ministério 
da Saúde, atualizados até 18/08/2023, 
as 08:13, contabilizam que somente no 
Brasil, 37.750.389 de pessoas foram 
contaminadas pelo denominado por este 
vírus, sendo que dessas, 705.054 vieram 
a óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023).

Empregadores se viram 
obrigados a adotar um sistema de 
trabalho, até então, excepcionalmente 
utilizado, o chamado trabalho remoto 
ou teletrabalho e os que assim não 
conseguiram, pela incompatibilidade da 
atividade realizada, precisaram investir 
para adaptar os ambientes laborais 
de forma a deixar os locais seguros 
contra o vírus, bem como fornecer os 
equipamentos de proteção individual 
necessários, como por exemplo, 
máscaras faciais aos seus funcionários. 
Os estabelecimentos comerciais 
passaram a trabalhar em sistemas de 
delivery e investir no e-commerce e 
nas vendas através das redes sociais 
(TURAZZA, SMITH e BANDOS, 2023).  

Na área da educação, as 
instituições de ensino de todos os 
níveis, públicas e privadas, precisaram 
se organizar repentinamente para 
a ausência física dos alunos e dos 
professores das salas de aulas e adotar 
o sistema de educação à distância, 
com atividades exclusivamente virtuais 

e remotas. A educação foi um dos 
setores mais impactados pelo Covid-19, 
razão pela qual urge conhecer mais 
profundamente como as situações de 
trabalho na escola se redesenharam 
diante de situações até então nunca 
experimentadas (SANTOS, QUEIROZ, 
2021). 

De acordo com a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), a 
suspensão das aulas ocasionou sérias 
consequências nos sistemas de ensino 
e na vida de alunos e de suas famílias, 
com consequente consequências para o 
desempenho educacional em diversos 
países (OLIVEIRA, et al., 2021).

No Brasil, o Parecer nº 5/2020 
do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), aprovado em 28 de abril de 
2020, reorganizou o calendário escolar e 
possibilitou o cômputo de atividades não 
presenciais para fins de cumprimento 
da carga horária mínima anual, 
motivado pela necessidade de garantir 
a continuidade do processo educacional 
em meio à pandemia, que impossibilitou 
a realização de aulas presenciais em 
muitas escolas e instituições de ensino.

O parecer foi um importante 
instrumento para garantir a continuidade 
do processo educacional em meio à 
pandemia e autorizou as instituições de 
ensino a adotarem calendários escolares 
individualizados, com a possibilidade de 
realização de atividades não presenciais, 
para fins de cumprimento da carga 
horária mínima anual prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Estas 
atividades deveriam ser planejadas 
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e executadas de forma a garantir a 
qualidade do ensino e a aprendizagem 
dos alunos, bem como a necessidade 
de acompanhamento do processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos por 
parte dos professores e de avaliação das 
atividades não presenciais.

Entretanto, este parecer 
não suspendeu a realização das 
aulas presenciais. Esta decisão era 
tomada pelas autoridades sanitárias 
e educacionais de cada estado ou 
município e na maioria dos casos, as 
aulas presenciais foram suspensas por 
decretos governamentais.

O primeiro ato legislativo do 
Estado de São Paulo, foi o Decreto nº 
64.864, de 16 de março de 2020, que 
suspendeu as aulas presenciais na rede 
estadual de ensino, no Centro Paula 
Souza e em escolas particulares, desde 
o dia 19 de março, como resposta ao 
aumento dos casos de COVID-19 no 
estado e como uma medida necessária 
para evitar a propagação do vírus e 
proteger a saúde de alunos, professores 
e funcionários.

Assim, as instituições de 
ensino de todos os níveis, públicas e 
particulares, desde o ensino infantil até 
o ensino superior, inesperadamente e 
abruptamente foram obrigadas a adotar 
novas formas de ensino, como o ensino 
a distância (EAD), o ensino híbrido e 
o ensino remoto, independentemente 
de sua condição, e da de seus alunos 
e professores. Precisaram investir, de 
acordo com a tecnologia e com os meios 
que possuíam à época, sem ao menos 
saber por quanto tempo duraria esta nova 

realidade, que alterou significativamente 
as práticas de ensino. 

Nesse sentido, Silva e Ciavatta 
(2022) destacam que os professores e 
gestores escolares se viram obrigados 
a adquirir equipamentos melhores e 
aumentar a velocidade de suas redes 
de internet e/ou contratarem novos 
serviços, acarretando um custo adicional 
para esses profissionais (SILVA e 
CIAVATTA, 2022). A pandemia criou uma 
situação até então inesperada e obrigou 
que as instituições de ensino tomassem 
decisões rápidas, pulando as etapas 
necessárias para desenvolver uma 
educação digital online e de qualidade 
(SCHLEMMER, MOREIRA, 2020).

O que se viu foi um grande desafio 
para o sistema educacional brasileiro. O 
setor educacional, sempre acostumado 
com poucas e lentas mudanças, urgiu de 
uma reorganização e uma readequação 
sem ao menos ter tempo para refletir 
acerca das alterações necessárias para 
atender a essa emergência (PEREIRA, 
2022). 

Não houve tempo ao menos de 
disponibilizar uma formação adequada 
para o seu corpo docente, bem como 
de preparar os alunos para esta nova 
realidade, muitos dos quais, nem tinham 
condições de acompanhá-la, por inúmeros 
fatores. Nasceu então um novo ambiente 
educacional para a grande maioria dos 
professores e alunos e consequente a 
isso, surgiram problemas, desafios e 
novos conhecimentos epistemológicos 
e tecnológicos foram requisitados e as 
metodologias de ensino em ambientes 
virtuais de aprendizagem demandaram 
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da necessidade de adequação no 
processo de ensino-aprendizagem 
de estudantes (ANTUNES, PORTO, 
QUEIROZ, 2022).

Exigiu-se dos profissionais 
da educação a reinvenção de teorias 
e práticas no processo de ensino-
aprendizagem. Dos alunos, veio a difícil 
tarefa de conseguirem cumprir com 
os conteúdos e muitas vezes de ter as 
condições tecnológicas necessárias 
para acompanhar os estudos (SANTOS 
e QUEIROZ, 2021). Plataformas online, 
videoconferências e conteúdos digitais 
se tornaram ferramentas essenciais 
para a continuidade da aprendizagem. 
A pandemia de COVID-19 obrigou todos 
os professores a trocar os quadros 
e as carteiras escolares pelas telas 
e aplicativos digitais dos celulares 
(PEREIRA, 2022). Portanto, demonstra-
se a precariedade do processo de ensino 
e de aprendizagem (RODRIGUES, 
CONCEIÇÃO, 2022).

Segundo Pereira (2020) Ensino 
Remoto Emergencial (ERE) é uma 
mudança temporária para a forma de 
ensinar, como uma alternativa para o 
momento de crise, utilizando de soluções 
remotas para o ensino que seria 
ministrado de forma presencial ou como 
cursos híbridos, e que voltarão ao formato 
antigo assim que a crise ou emergência 
reduzir ou findar. A modalidade da 
educação a distância tem como uma de 
suas principais características, permitir 
que o ensino ocorra de forma atemporal 
e independentemente do local em que 
professores e alunos estiverem (RECH, 
PESCADOR, 2022).

O ensino a distância e o ensino 
remoto são modalidades de ensino que 
se utilizam de recursos tecnológicos 
para transmitir o conteúdo aos alunos, 
enquanto que o ensino híbrido é uma 
modalidade que combina o ensino 
presencial com o ensino a distância. O 
ensino a distância é caracterizado como 
uma modalidade de ensino complexa 
e com legislação própria, mediante um 
planejamento anterior e com uso de 
metodologias específicas, enquanto que 
o ensino remoto se caracteriza por uma 
mudança temporária e emergencial com 
vistas a uma forma de ensino alternativa 
(NAKANO, ROZA, OLIVEIRA, 2021).

O ensino a distância ocorre 
totalmente online e os alunos têm 
acesso a materiais e atividades online, 
podendo interagir com professores e 
outros alunos por meio de plataformas 
de comunicação virtual, sendo uma 
opção flexível e acessível, pois permite 
que os alunos estudem de qualquer lugar 
do mundo. Também conhecida como 
EAD, essa modalidade possui como 
uma de suas principais características, 
a autorização de que o ensino ocorra 
independentemente do lugar ou lapso 
temporal em que professor e estudante 
se encontrem (RECH, PESCADOR, 
2022).

De igual modo, o ensino remoto 
também é uma modalidade de ensino 
que ocorre por meio de tecnologias 
digitais, onde as aulas são ministradas 
online, por meio de plataformas de 
videoconferência e os alunos têm 
acesso a materiais e atividades online, 
porém ocorre em casos especiais, como 
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durante a pandemia de COVID-19, 
quando passou a ser uma alternativa, 
adotada para garantir a continuidade 
do processo de ensino-aprendizagem 
(NAKANO, ROZA, OLIVEIRA, 2021); 
(SCHLEMMER, MOREIRA, 2020).

Já o ensino híbrido é uma 
modalidade que combina o presencial 
com o online. Nesta modalidade, 
os alunos têm aulas presenciais em 
algumas ocasiões, mas também têm 
acesso a materiais e atividades online. 
Nesta modalidade Schlemmer e Moreira 
(2020, p. 118 e 119) afirmam que são 
“perspectivas que hibridizam a natureza 
dos espaços (geográfico e digital), a 
presença (física e digital) e as tecnologias 
(analógicas e digitais)”.

A adoção dessas novas 
modalidades de ensino acarretou em 
uma série de desafios para o sistema 
educacional brasileiro, sendo que um 
dos principais desafios foi a falta de 
infraestrutura tecnológica, tanto para as 
escolas, como para os professores e os 
alunos, como computadores, celulares 
e internet de qualidade. As aulas online 
se tornaram a única alternativa capaz 
de contornar a questão do isolamento 
social, porém, trocar o quadro pela tela 
do computador e a sala de aula pelo 
ambiente de casa foi problemático para 
docentes e alunos (PEREIRA, 2022). 
E a análise dos processos de ensino-
aprendizagem em ambientes virtuais 
deve se preocupar em compreender a 
aprendizagem como um processo, razão 
pela qual há estudos que descrevem 
a educação em tempos pandêmicos 
e como isso interfere na relação de 

professores, alunos e no processo 
de ensino-aprendizagem (ANTUNES, 
PORTO, QUEIROZ, 2022).

De acordo com a Fundação 
Carlos Chagas, através do seu informe 
intitulado “Educação escolar em tempos 
de pandemia na visão de professoras/es 
da Educação Básica”, o qual apresenta 
dados sobre o impacto da pandemia 
nos sistemas educacionais, duas 
questões tiveram ênfase no debate 
nacional, a de garantir que os alunos 
não sejam fossem prejudicados em seu 
processo de escolarização e também 
evitar o aumento das desigualdades de 
acesso e de oportunidades entre estes. 
(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2020). 

Assim, outro desafio enfrentado 
foi a falta de capacitação dos professores 
para o ensino a distância, visto que 
muitos não estavam familiarizados com 
o uso dessas tecnologias e tiveram 
que aprender rapidamente a usar tais 
ferramentas para trabalhar ministrando 
suas aulas. A pandemia trouxe a certeza 
de que todos precisam ser alfabetizados 
não apenas na língua pátria como 
também é importante e urgente 
letramento digital, visto que os docentes 
tiveram que se adaptar não apenas a 
uma nova modalidade de vida frente 
à necessidade do isolamento social, 
mas também reinventar suas práticas 
letivas, de maneira a atender às novas 
exigências educacionais, ensinando 
e aprendendo através deste então 
novo modelo tecnológico de educação 
(PEREIRA, 2022). 

Nas palavras de Silva e Ciavatta 
(2022), gestores escolares e professores 
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precisaram se reinventar e não apenas 
com relação a novas tecnologias digitais, 
mas sim aprender uma nova forma de 
viver. Durante muito tempo, a escola 
esteve atrelada à burocracia e a práticas 
pouco inovadoras que buscassem 
soluções disruptivas para o ensino 
(ALMEIDA, JUNG, SILVA, 2021). 

Mas para Pereira (2022), os 
avanços na produção de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, a chegada do 
isolamento social trazido pela pandemia 
e as diferentes formas de relações 
sociais, ocasionadas pelas mudanças, 
demandou que os professores atualizem 
constantemente seus conhecimentos e 
práticas pedagógicas.

O professor é o mediador do 
conhecimento, de modo a facilitar que 
uma informação seja transformada e 
produza novas aprendizagens, bem 
como é seu papel instigar o estudante 
a buscar novos saberes e quando 
esse encontro, democrático, afetivo 
e efetivo entre professor e estudante 
ocorre, ambos aprendem juntos (RECH 
e PESCADOR, 2022). A aprendizagem 
acontece quando ela passa a ter um 
significado para a pessoa deste aluno, 
ou seja, ela passa a ter um sentido e isso 
fará com que dificilmente este esqueça o 
que aprendeu.

Tinha início então, a crise 
educacional causada pela pandemia de 
Covid-19 (RECH e PESCADOR, 2022); 
(PEREIRA, 2022), visto que a grande 
maioria das instituições de ensino, 
principalmente as da rede pública, 
estudantes e profissionais da educação, 
não estavam preparadas para enfrentar 

esta nova realidade, com a adoção 
integral e instantânea deste sistema 
de educação à distância (PEREIRA, 
2022), visto a suspensão das aulas 
impactou de forma contundente os 
sistemas de ensino e a vida dos alunos 
(RECH e PESCADOR, 2022) e de suas 
famílias (SILVA e CIAVATTA, 2022), com 
sequelas no desempenho educacional 
em diversos países (OLIVEIRA, et al., 
2021). 

Para Rodrigues e Conceição 
(2022), a preocupação centrou-
se no conteúdo a ser passado e a 
aprendizagem não se colocou nessa 
pauta. Segundo dados da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura, a UNESCO, a 
pandemia afetou mais de 1,5 bilhões de 
estudantes e jovens, e os alunos mais 
vulneráveis foram os mais atingidos 
(UNESCO, 2023). 

Para que a aprendizagem se 
concretize de fato, há a necessidade 
da presença da mediação do professor, 
cujo papel é estimular o estudante para 
que este entenda a importância de 
ser protagonista em seu processo de 
aprendizagem e uma vez que isso faça 
sentido, ele se vê necessitado a buscar 
e querer cada vez mais aprender a 
aprender (RECH e PESCADOR, 2022). 
Arruda et al. (2021, p. 1740) afirmam 
que: “a aprendizagem é contínua e é 
necessária como ação construída na 
interação mediada pelo outro”.

Durante quase dois anos, 
na maior parte dos estabelecimentos 
educacionais brasileiros, o sistema de 
ensino permaneceu remoto. Somente 
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em 2021, com o início do controle da 
pandemia de COVID-19, através da 
vacinação da população, as aulas foram 
retornando a modalidade semipresencial 
e posteriormente retomaram a 
normalidade do presencial e do 
reingresso aos “bancos escolares”. 

A educação à distância, trata-
se de uma modalidade de ensino 
excepcional, como dispõe a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação em 
seu art. 32, parágrafo 4º: “O ensino 
fundamental será presencial, sendo 
o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou 
em situações emergenciais” (BRASIL, 
1996). 

Esta questão tinha sido 
regulamentada anteriormente a 
pandemia, pelo art. 1º do Decreto nº 
9.057 de 25 de maio de 2017:

[...] considera-se educação 
a distância a modalidade 
educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorra com a 
utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação, 
com pessoal qualificado, 
com políticas de acesso, com 
acompanhamento e avaliação 
compatíveis, entre outros, e 
desenvolva atividades educativas 
por estudantes e profissionais da 
educação que estejam em lugares 
e tempos diversos. (BRASIL, 
2017).

Já durante a pandemia, o 
Conselho Nacional de Educação (CNE) 
criou a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 
de dezembro de 2020 para estabelecer 

as diretrizes e normas para a oferta 
de ensino remoto na educação básica 
e superior durante a pandemia da 
COVID-19. Segundo esta resolução, 
ainda em vigor, o ensino remoto deve 
ser uma modalidade excepcional e 
temporária, e as escolas devem garantir 
a qualidade de ensino e a equidade de 
acesso para todos os estudantes.

Este isolamento social e toda a 
dinâmica do ensino emergencial remoto, 
trouxe prejuízos para o processo de 
ensino-aprendizagem no Brasil (RECH 
e PESCADOR, 2022); (PEREIRA, 
2022), que por ainda ser um país em 
desenvolvimento e de proporções 
continentais, enfrenta inúmeros 
problemas de desigualdade social, 
aumentando assim, a disparidade de 
oportunidades entre os alunos (SILVA e 
CIAVATTA, 2022). Sendo a educação e 
o conhecimento, fatores indispensáveis 
para qualquer nação se desenvolver, o 
crescimento de um país seja na esfera 
econômica, política ou social, se mostra 
dependente do nível educacional de sua 
população, causando uma relação de 
interdependência (SETÚBAL, 2010). 

Antes da pandemia, o sistema 
educacional brasileiro já enfrentava 
desafios estruturais, ligados a 
desigualdade de acesso à educação, 
disparidades regionais e a falta de 
investimento adequado (SILVA e 
CIAVATTA, 2022). A desigualdade social, 
que já causava preocupações no Brasil, 
evidenciou mais ainda a diferença entre 
classes sociais, aguçando os prejuízos 
para aqueles que já viviam com recursos 
insuficientes para uma vida digna 



47

TURAZZA, D. N.; SMITH, M. S. J. A EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E OS REFLEXOS DA GESTÃO ESCOLAR NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. In: SMITH, M. 
S. J.; CARVALHO NETO, S. (Orgs.). 15º Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2023. 32-53p.; 
125p.

(PINHEIRO, ZAMBIANCO e MORO, 
2022). No Brasil, onde milhões de 
pessoas vivem na pobreza, o isolamento 
físico que provocou a suspensão das 
atividades econômicas, aumentou a 
fragilidade social, e para uma expressiva 
parcela da população, as consequências 
são graves e irreversíveis (ARRUDA, 
GOMES, ARRUDA, 2021).  

A pandemia causou numerosos 
prejuízos físicos, materiais, sociais, 
emocionais para todos, porém 
indubitavelmente os mais pobres 
foram os mais vulneráveis, pois muitos 
trabalhadores que sustentavam as 
famílias sofreram com a perda de 
seus empregos, da sua saúde e até 
de familiares, prejudicando também 
as crianças e os jovens. Analisando-
se apenas pelo viés da educação, com 
o distanciamento social elas se viram 
privadas do contato com colegas e 
professores e, das muitas aprendizagens 
que se dão no processo de interação 
(RODRIGUES e CONCEIÇÃO, 2022). 
Pode-se inferir que, essa falta de 
interação afetou a construção de 
relacionamentos e a compreensão das 
necessidades individuais dos alunos. 

Muitos alunos não tiveram 
acesso ao ensino a distância ou não 
conseguiram acompanhar as aulas 
online. As desigualdades sociais são 
nítidas na estrutura de classes que, 
em tempos pandêmicos atingem 
principalmente e de mais gravemente, os 
mais materialmente necessitados (SILVA 
e CIAVATTA, 2022). A escola pública, 
aberta e igualitária, tem, desde sempre, 
permitido a jovens e crianças de todas 

as idades, o acesso ao conhecimento, 
sendo que por meio desta, estes podem 
se perceber como partes integrantes de 
um todo social, se contextualizando em 
sua realidade histórico-social, inclusive 
como forma de fornecer recursos e 
possibilidades de luta contra a exclusão 
social (ARRUDA, GOMES, ARRUDA, 
2021).

No cenário educacional, o 
surgimento do vírus da Covid-19 não 
se mostrou apenas um problema de 
saúde pública e coletiva e também 
direcionou a preocupação para a saúde 
emocional dos atores protagonistas 
do processo de ensino-aprendizagem 
(SANTOS e QUEIROZ, 2021).  Ao 
mesmo tempo que a ausência da escola 
presencial pode impactar o desempenho 
educacional, também afeta diretamente 
as trocas interpessoais, tão importantes 
na construção de identidades, 
ocasionando rupturas na construção e 
no desenvolvimento das denominadas 
competências socioemocionais e morais 
(PINHEIRO, ZAMBIANCO, MORO, 
2022).

Para Santos e Queiroz (2021), a 
continuação dos estudos em tempos de 
isolamento e o próprio distanciamento 
social, demonstrou ou confirmou as 
desigualdades sociais que já eram 
conhecidas, revelando a diferença 
de acesso, entre alunos das escolas 
públicas e os da rede particular, aos 
estudos remotos, mostrando a sua 
realidade social, política e econômica. Na 
pandemia, a exclusão digital impactou 
crianças e jovens oriundos da classe 
trabalhadora e as escolas públicas se 



48

TURAZZA, D. N.; SMITH, M. S. J. A EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E OS REFLEXOS DA GESTÃO ESCOLAR NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. In: SMITH, M. 
S. J.; CARVALHO NETO, S. (Orgs.). 15º Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2023. 32-53p.; 
125p.

depararam com uma situação peculiar, 
visto que alguns governos estaduais 
implementaram o ensino remoto e a 
realidade da classe mais pobre, mais 
uma vez foi demonstrada (SILVA e 
CIAVATTA, 2022). A educação pública 
de forma remota vincula e potencializa 
questões sociais, culturais e econômicas, 
diretamente associadas a um profundo 
histórico de exclusão e pobreza 
enraizada em nosso país (OLIVEIRA, 
OLIVEIRA, et al., 2021). Na pandemia, 
enquanto alunos de escolas particulares 
da rede privada aprenderam por meio de 
diferentes recursos, muitos estudantes 
da rede pública não tiveram acesso 
à internet e, portanto, foram privados 
dessas oportunidades de aprendizagem 
(ARRUDA, GOMES, ARRUDA, 2021).

A GESTÃO ESCOLAR COMO PAPEL 
DE DESTAQUE PARA A QUALIDADE 
EDUCACIONAL

O ser humano é um ser social, 
que vive em constante interação 
com seus pares. Seja na família, no 
trabalho, na escola ou em qualquer outro 
ambiente, as pessoas estão sempre se 
relacionando e influenciando umas às 
outras. Essa interação é bidirecional, ou 
seja, ambas as partes envolvidas são 
influenciadas. (PRAZERES, FADEL, 
SMITH, 2011). 

As mudanças na sociedade 
ocorrem a todo o momento, e a escola 
não está imune a elas. Para acompanhar 
essas mudanças, é importante que a 
equipe escolar esteja atenta e preparada, 
seja a classe docente, bem como a 

equipe pedagógica e administrativa da 
instituição de ensino.

A gestão escolar é um processo 
social e cultural, que deve levar em 
conta os elementos presentes na 
configuração da escola. A cultura da 
escola, expressa nas crenças, valores, 
comportamentos e atitudes dos sujeitos 
que nela atuam, influencia as formas 
de conceber e implementar a gestão 
(CUNHA e CUNHA, 2016). A gestão 
escolar é o processo de organização e 
coordenação das ações escolares, que 
influencia a forma como as propostas 
pedagógicas são estruturadas e como 
as diferentes ações são desenvolvidas 
(SILVA, SILVA e GOMES, 2021). As 
normas estabelecidas pelos sistemas 
de ensino são interpretadas de forma 
diferente pelos atores que compõem a 
comunidade da escola. Por isso, cada 
instituição de ensino tem uma margem 
de autonomia para desenvolver suas 
ações, o que resulta em maneiras 
distintas de funcionamento e de tomada 
de decisões. (CUNHA, CUNHA, 2016).

A gestão escolar pode favorecer 
a criação de uma cultura organizacional 
positiva, que resulte em melhores 
resultados escolares. Isso pode ser feito 
por meio de ações que promovam a 
mudança cultural na escola, a partir de 
percepções, modos de pensar e agir, 
práticas, próprias da cultura já existente 
na instituição. (LIBÂNEO, 2008). A forma 
como a escola se organiza, em termos 
administrativos e políticos, é um fator 
importante que influencia os resultados 
da escola. (CUNHA e CUNHA, 2016). 
Assim, investigar a gestão escolar 
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constitui um fator de extrema relevância 
no momento, pelo caráter inédito da 
situação pós pandemia de COVID-19. 
Fundamental entender como os gestores 
escolares estão pensando na tomada 
de decisões para culminar na prática 
profissional em meio aos desafios 
impostos por esta pandemia. 

Com o início da pandemia, 
as preocupações estavam centradas 
às questões prioritárias como a 
preservação da saúde física e emocional 
dos agentes envolvidos, ao fechamento 
repentino escolas e a suspensão das 
aulas presenciais, com a proposta do 
ensino remoto. Com isso, destacaram-se 
novas responsabilidades dos gestores 
escolares, dentre as quais destaca-
se as demandas sociais relacionadas 
a protocolos de saúde, migração das 
aulas presenciais para virtuais, cabendo 
a estes, o ato de inovar, principalmente 
diante de um fenômeno tão complexo e 
específico (COSTA e HERMES, 2023) 
e reconfigurar a educação no pós-
pandemia exige uma reflexão sobre as 
possibilidades e limites (GATTI, 2020).

3. Procedimentos Metodológicos

Como procedimentos 
metodológicos, o estudo apresentará 
uma abordagem qualitativa, de natureza 
aplicada e com objetivo descritivo e 
explicativo.

Inicialmente o trabalho constitui-
se de uma pesquisa bibliográfica, 
baseada em textos, como livros e artigos 
científicos (os quais, de acordo com o 
entendimento atual, constituem o foco 

inicial dos pesquisadores, por se tratar 
de fonte de conhecimento científico 
atualizado), pesquisa essa, em bases 
de dados nacionais e internacionais, 
indexadas ao portal de periódicos da 
CAPES, ensaios críticos, dicionários, 
enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, 
resumos (LAKATOS, MARCONI, 2017). 
A seleção de referências bibliográficas 
foi realizada buscando-se a qualidade 
das fontes, executando-se uma análise 
de publicações alinhadas com o contexto 
de pesquisa, mediante um reexame do 
material escolhido e por fim identificação 
dos artigos com maiores relevância 
acadêmica para o presente estudo. 

Por fim, para conhecer a 
realidade, realizar-se-á um estudo de 
casos múltiplos em instituições de ensino 
situadas no município de São Joaquim 
da Barra, SP.  

Além da coleta de dados 
mediante a aplicação de questionário, 
que ainda será elaborado e aplicado aos 
gestores escolares, serão analisados 
relatos destes acerca da sua vivência 
escolar durante e pós-pandemia 
e também será realizada análise 
documental nas escolas objeto da 
pesquisa.

4. Resultados Parciais

Os resultados da pesquisa 
bibliográfica, base para a pesquisa de 
campo, ainda estão em construção. 
Busca-se, como contribuição da 
pesquisa, o entendimento das interações 
e valores impetrados no processo 
de gestão escolar possa fortalecer 
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a reestruturação e enfrentamento 
dos desafios trazidos pela pandemia 
de COVID-19, bem como as suas 
atitudes com relação à recuperação da 
defasagem do ensino-aprendizado, com 
foco nas diretrizes estabelecidas pela 
Base Nacional Comum Curricular.

5. Considerações Parciais

O objeto de estudo é a 
gestão escolar, vinculada ao Sistema 
Educacional, interações determinantes 
para diferentes formas de atuação, 
relevantes no processo educacional 
condição que justifica conhecer as 
atitudes e valores que ocorrem para 
estas interações e atuação na educação 
básica, etapa do ensino médio, para 
seguir na busca e conquista do 
desenvolvimento social e, portanto, do 
desenvolvimento regional.  

O interesse pelo tema surgiu 
pela observação, de que o novo sistema 
de ensino remoto, que precisou ser 
adotado em virtude do isolamento social 
obrigatoriamente adotado durante o 
período pandêmico, trouxe grandes 
prejuízos aos alunos do ensino básico 
no país. Sendo a educação, um pilar 
essencial para o desenvolvimento de 
um país e o Brasil, um dos signatários 
da Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas, documento 
este, que instituiu os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que tem 
como objetivo, o de dar enfrentamento a 
um conjunto amplo de questões, vistas 
consensualmente como impedimentos 
ao desenvolvimento da população 

mundial, observa-se a necessidade de 
se estudar como a gestão escolar pode 
atuar de forma eficaz, para garantir uma 
educação de qualidade, tendo em vista a 
sua importância para o desenvolvimento 
social e regional.
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Resumo
Discutir-se-á se os montantes destinados 
atualmente ao custeio da saúde e educação 
são suficientes para promover desenvolvimento 
social. Assim, surge como problemática da 
presente pesquisa indagar se esse “mínimo 
garantido” pela lei é o “mínimo necessário” 
suficiente para promover um desenvolvimento 
social com saúde e educação de qualidade? .
Palavras-Chave: Políticas públicas. 
Desenvolvimento. Sociedade Civil. Cidadania. 
Democracia.

realizar um estudo sobre o sistema 
tributário nacional, como funciona 
a receita e o custeio para o sistema 
de saúde e da educação no território 
brasileiro, e como o aprimoramento 
democrático poderia proporcionar a 
população mais desenvolvimento.

Em certa medida, buscar-
se-á desenvolver a ideia de que, o 
maior problema para o Estado e para 
a sociedade, não é a implementação 
dos programas de políticas públicas 
criados pela Constituição Federal em 
seu artigo 6º, mas sim, a concretização 
dos referidos programas, ou seja, é fazer 
com que a eficiência deles atinjam os 
fins a que se destinam.

Segundo Secchi (2016), uma 
boa decisão pública é aquela embasada 
em informações e análises confiáveis, 
pautadas em princípios e valores 

Abstract
The general objective of this work is to analyze 
the role of civil society organized through non-
profit associations as an actor in public policies 
for the social development of cities.
Keywords: Public policies. Development. 
Civil society. Citizenship. Democracy.

1. Introdução

O tema relacionado as 
políticas públicas e desenvolvimento 
social, ocupa um espaço de bastante 
relevância nas discussões diárias 
acerca da evolução da sociedade e 
da democracia no Estado moderno.  É 
um tema de suma importância para 
permanecer sempre como atual, pois 
são elas instrumentos de concretização 
dos direitos dentro de uma visão 
constitucional. A alta tributação cobrada 
diariamente, em todo território nacional, 
colocando o Brasil no topo dos países 
com a maior carga tributária do mundo, 
faz emergir uma indagação: Os recursos 
financeiros angariados e investidos na 
saúde e educação, são suficientes para 
promoverem desenvolvimento social? 

O objetivo deste trabalho é 
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socialmente aceitos, que traz os efeitos 
desejados para a melhoria do bem-estar 
coletivo.

Por ser um tema de grande 
relevância atualmente, dissertar sobre 
esse assunto é tão complexo, que se 
faz necessário um estudo exploratório 
de leis, livros e artigos científicos, para 
esclarecer como são feitos os repasses 
financeiros, da União, Estados e 
Municípios, para o custeio de programas 
sociais, como são utilizados e sua 
capacidade de suprir o necessário para 
promover desenvolvimento social, 
especificamente nos campos da saúde e 
educação.

Dessa forma, podemos afirmar 
que o trabalho contém a seguinte 
problemática: Se os percentuais de 
arrecadação investidos na saúde e 
educação, atualmente, conhecidos 
como “mínimo garantido” são realmente 
suficientes para criar/manter a eficiência 
dos programas sociais só com a 
aplicação do “mínimo necessário”?

É importante salientar que 
para o desenvovimento deste trabalho, 
utilizar-se-á de uma pesquisa qualitativa.

O método utilizado, exploratório, 
estará presente no trabalho, pois, serão 
feitas análises de artigos, periódicos, 
livros para ao final, trazer uma conclusão 
acerca do sistema tributário e sua 
relação com as políticas públicas e o 
desenvolvimento social.

Traremos no presente trabalho 
pesquisas realizadas pelo IPEA - Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, que 
pormenoriza os gastos públicos com 
saúde e educação no Brasil, além de 

oferecer dados acerca de orçamento 
público, que discutiremos em capítulo 
específico deste trabalho. 

Para isso, necessário se faz 
uma separação pedagógica do trabalho 
em capítulos e subcapítulos, em que 
será trabalhado uma síntese geral sobre 
o sistema tributário brasileiro, orçamento 
público, e como o Estado angaria suas 
receitas e as distribui.

Já no segundo capítulo, 
abordaremos o tema de políticas 
públicas e desenvolvimento social, seu 
surgimento e o acolhimento do tema na 
Constituição Federal cidadã de 1988. 
No terceiro capítulo, abordaremos 
a metodologia, demonstrando a 
abrangência do desenvolvimento social.

Todo esse estudo, busca 
abordar a finalidade e o objetivo dos 
tributos pagos no Brasil, sua essência 
e natureza, como são feitos e porque 
possuem números de arrecadação tão 
elevados.

Por fim, já na conclusão 
do trabalho, teceremos nossas 
considerações acerca dos recursos 
financeiros públicos arrecadado pelo   
governo federal   destinados à saúde 
e à educação e, corroborar ou não, 
se eles atendem de forma suficiente 
as demandas sociais convergentes à 
promoção do desenvolvimento social.  
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2. Referencial Teórico

SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO: 
SURGIMENTO E EVOLUÇÃO NAS 
CONSTITUIÇÕES FEDERAIS

 
O direito tributário é um dos 

ramos do direito mais antigo, e que 
não possui obscuridade sobre a época 
do seu surgimento legal. Em 1919 
houve um marco na história do direito, 
especificamente do direito tributário, pois 
ali, surgiu o código tributário Alemão.

Mas é claro que o sistema 
tributário-financeiro já existia antes 
mesmo do Direito Alemão, mas a 
sua consagração deu-se na Europa. 
Teodorovicz (2017, p.) escreveu que:

Pressuposto para viabilizar a 
futura consagração do Direito 
Tributário enquanto disciplina 
jurídica foi a prévia consolidação 
do Direito Público europeu, 
sobretudo, no que diz respeito 
à experiencia germânica. Essa 
Constituição Imperial de 1871, 
essa que impulsionou o estudo 
do Direito Público, favorecendo o 
rápido amadurecimento do Direito 
Administrativo, também pela 
criação de Leis de Direito Público 
e de Tribunais Administrativos, 
assim como pela previsão 
expressa das “finanças do 
Império”, o que levou o interesse 
de juristas por tais temas.

  
Teodorovicz (2017, p.) continua 

afirmando que:

Os debates acadêmicos que 
construíram temas, conceitos e 
institutos fundamentais do Direito 
Tributário alemão acabaram 
gerando reflexos em outros 

países. A experiencia legislativa 
bem-sucedida no campo da 
tributação também foi absorvida. 
A necessidade da criação de 
cátedras próprias para o ensino 
autônomo do Direito Tributário, 
na mesma linha, aparece pela 
primeira vez no ambiente alemão. 
Igualmente, a estrutura do Tribunal 
Fiscal Alemão, organizado após a 
reforma administrativa de 1918, 
também serviu de inspiração para 
muitos países latino-americanos.

Com relação a sobrevivência do 
Estado, é indiscutível que ele tem como 
uma das suas várias funções a criação 
e o custeio dos bens e serviços que 
destinam a todos seus cidadãos.

Para conseguir atingir esse 
fim, ele, Estado, necessita de recursos 
financeiros, e por isso, foi rodeado de 
centenas normas legais, que garantem a 
ele, receber uma “comissão” de todos os 
produtos, serviços, rendas, dentre outras 
ações que ocorrem diariamente em seu 
território.

Na obra do Professor Ricardo 
Alexandre (2020, p.), fica perceptível 
essa função arrecadatória do Estado, 
vejamos:

Para obter receitas originárias, o 
Estado se despe das tradicionais 
vantagens que o regime jurídico 
de direito público lhe proporciona 
e, de maneira semelhante a 
um particular, obtém receitas 
patrimoniais ou empresariais.

Continua o professor Ricardo 
Alexandre (2020, p.):

É lugar-comum se afirmar que 
o Estado tributa para conseguir 
carrear recursos para os cofres 
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públicos, possibilitando o 
desempenho de sua atividade 
financeira, tudo em busca do seu 
desígnio maior: o bem comum.

E por que não falarmos no 
famoso Zaqueu? Sim, o famoso cobrador 
de impostos relatados na bíblia sagrada, 
especificamente no livro de Lucas, 
capítulo 19.

Zaqueu promovia a cobrança 
de impostos, juntamente com outros 
nomeados pelo Imperador Romano, que 
representava a figura do Estado.

Logo é perceptível que o Direito 
Tributário, os tributos e a cobrança 
desses valores, ocorriam na época do 
cristianismo, no entanto não existia, 
obviamente, regras nem paradigmas 
para que houvesse tais cobranças.

Mas como toda área do 
conhecimento o Direito Tributário se 
desenvolveu ao longo do tempo, foi 
posto em normas específicas, criando 
conceitos e meios de aplicação e mesmo 
assim continha traços de injustiças.

Martuscelli (2005) esclarece 
que boa parte da história nacional nos 
revela a existência de mecanismos de 
tributação [com ênfase na cobrança] 
bem articulados e aparentemente bem-
sucedidos, embora qualitativamente 
a tributação não observasse qualquer 
critério de justiça. 

Tínhamos a marca da tributação 
contingente, da tributação destituída de 
qualquer conceito de retributividade, 
flagrante e frequente desrespeitosa à 
real capacidade contributiva dos que a 
ela submetiam.

Continuou o artigo que isso se 

dá porque, como se verá posteriormente, 
desde o início da tributação no Brasil até 
a introdução de um Estado Democrático 
de Direito, o que se pode verificar foi 
a predominância de deveres e não de 
direitos legal ou constitucionalmente 
assegurados. 

No mesmo sentido, toda a 
tributação existente era manejada de 
forma a transferir riquezas para fora 
do território nacional, não ensejando 
uma desejável aplicação do produto 
arrecadado no custeio de qualquer 
atuação pública em prol da cidadania.

Na Constituição Federal de 
1891, promulgada em 24 de fevereiro 
de 1891, conhecida por ser a segunda 
Constituição da história do Brasil, 
antecedida pela de 1824, Constituição 
do Império, contava com apenas 91 
artigos, mas que em números pequenos 
trouxeram avanços ao país.

No campo do Direito Tributário, 
foi outorgado aos Estados o direito 
de legislar em relação a tudo que a 
Constituição não vedava e, portanto, 
possuíam autonomia para legislarem 
sobre leis tributárias.

A terceira Constituição Federal, 
sob a égide do governo Vargas, foi 
a de 1934, que deu ao Brasil uma 
independência maior para tratar sobre 
direitos sociais, dentre eles, focando a 
legislação trabalhista.

No entanto, para o Direito 
Tributário o marco maior da Constituição 
de 1934 foi a criação do Imposto de 
Renda em seu texto, especificamente 
em seu artigo 6º.
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Art. 6º Compete, também, 
privativamente à União:
I – Decretar impostos;
c) de renda e proventos de 
qualquer natureza, excetuada a 
renda cedular de imóveis.

Já na Constituição de 1937, 
o artigo 20, retirou do texto magno 
a exceção sobre a renda cedular de 
imóveis, ficando o texto da seguinte 
forma: 

Art. 20º É da competência da 
União:
I – Decretar impostos;
c) de renda e proventos de 
qualquer natureza;

Em 1939, o que mais chamou a 
atenção foi o Decreto-Lei nº 1168 de 22 
de março de 1939, que instituiu o serviço 
permanente de fiscalização, em todo 
território nacional, a cargo de um corpo 
de peritos contadores.

Na Constituição Federal de 
1946, ficou conhecida por retomar as 
diretrizes democráticas e foi deliberada 
por um Congresso Nacional recente.

Foi perceptível no texto 
constitucional de 1946 a criação dos 
princípios da anualidade, anterioridade 
e legalidade tributária, ampliando ainda 
os conceitos de isenção e imunidade 
tributária, o que pode ser notado 
especificamente em seu artigo 19º.

Mas não foi só isso, segundo 
Martuscelli (2005, p.8):

A Constituição de 1946 é a 
primeira que adota a técnica de 
enumeração das imunidades 
tributárias, algumas delas 
denominadas de isenções. A 

primeira delas encontram-se na 
imunidade das pequenas glebas 
rurais, conforme descrito no seu 
artigo 19, parágrafo primeiro. Para 
além do respeito à legalidade e aos 
direitos e garantias fundamentais, 
teríamos a inscrição de direitos 
do cidadão contribuinte 
especialmente elencados no rol 
de direitos individuais, a exemplo 
da previsão da anualidade, 
anterioridade e legalidade, 
tributária, foi inaugurada pela 
Constituição de 1946. 

O Código Tributário Nacional, foi 
fruto da Emenda nº 18/65, assim como 
da Lei 5.172/66. Nessa época estava 
prestes a vigora a Constituição de 1967, 
que trouxe em seu contexto a recepção 
do Código Tributário Nacional como Lei 
Complementar e não mais como Lei 
Ordinária.

Em 1988 promulgada a 
Constituição Federal, passou a ser 
chamada de Constituição Cidadã, isso 
porque com ela, findaram-se os regimes 
autoritários e iniciou-se os períodos 
democráticos, dando vida as políticas 
públicas e passando a chamar de Nova 
República.

O Sistema Tributário, sem 
dúvidas, evoluiu junto com o País e 
suas leis, que sempre observaram a 
economia como fator preponderante 
para o fortalecimento da Federação.

O Código Tributário Nacional, 
indiscutivelmente passou a ter um valor 
magnífico no controle das arrecadações 
de valores e custeio do Estado, tornando-
se de relevância ímpar para consolidação 
do regime democrático.
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3. Procedimentos Metodológicos

É indiscutível que toda pesquisa 
científica surge de uma problemática 
maior, sobre um tema específico que 
atraia o pesquisador, que ao longo 
do desenvolvimento do trabalho vai 
se tornando mais interessante com 
a organização do material que será 
utilizado para responder a problemática 
trabalhada. 

A metodologia tem como 
finalidade dar luz aos caminhos 
que deverão ser percorridos pelo 
pesquisador, desde a confecção do seu 
projeto até o término da sua dissertação.

Sob a mesma óptica Amatuzzi, 
Amatuzzi e Leme (2003) pontuam a ideia 
de que a pesquisa científica inicia-se 
com a formulação da pergunta, que se 
originou de uma dúvida no atendimento 
de um paciente, de uma leitura prévia ou 
de uma sugestão para um projeto. 

A objetividade e a simplicidade 
desta pergunta são fatores de qualidade 
na elaboração da pesquisa.

A metodologia nasce para o 
trabalho científico já na confecção do 
projeto, eis que ela, a metodologia, 
é quem irá detalhar o caminho a ser 
percorrido, bem como, a forma que o 
pesquisador adotará desde os materiais 
que serão utilizados até o término da sua 
dissertação.

Assim, podemos compartilhar o 
conceito de metodologia Demo (1989) 
a entende como o conhecimento crítico 
dos caminhos do processo científico, 
indagando e questionando acerca de 
seus limites e possiblidades.

Adentrando a metodologia que 
será utilizada para o desenvolvimento 
deste trabalho, será adotada o método 
exploratório, pois através dele busca-
se um desenvolvimento maior do tema 
estudado mesmo quando o pesquisador 
já tem o domínio do conteúdo.

Para Zikmund (2000) os estudos 
exploratórios, geralmente, são úteis 
para diagnosticar situações, explorar 
alternativas ou descobrir novas ideias.

O fato de a pesquisa 
desenvolver-se através do método 
qualitativo, pode-se afirmar que essa 
forma é a que trabalha melhor os dados, 
explica melhor a origem e mudanças do 
que está sendo pesquisado.

Gil (1999) esclarece que 
o uso dessa abordagem propícia o 
aprofundamento da investigação das 
questões relacionadas ao fenômeno em 
estudo e das suas relações, mediante 
a máxima valorização do contato direto 
com a situação estudada, buscando-se 
o que era comum, mas permanecendo, 
entretanto, aberta para perceber 
individualidade e os significados 
múltiplos.

Além disso, esse estudo 
também se embasará em livros, revistas 
digitais, sites de órgãos diversos, artigos 
científicos, sites de notícias de governos 
de vários países como forma de buscar 
resposta a problemática abordada. 

Importante mencionar que 
segundo Pereira et al. (2018) o método 
dedutivo foi desenvolvido pelo filósofo 
René Descartes, especificamente em 
sua obra intitulada Discurso sobre o 
Método (1637). 
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Ainda, segundo Pereira et al. 
(2018) ,partindo das teorias e leis, na 
maioria das vezes prevê a ocorrência 
dos fenômenos particulares (conexão 
descendente); se o conhecimento é 
insuficiente para explicar um fenômeno, 
surge o problema; para expressar as 
dificuldades do problema são formuladas 
hipóteses; das hipóteses deduzem-se 
consequências a serem testadas ou 
falseadas (tornar falsas as consequências 
deduzidas das hipóteses); enquanto o 
método dedutivo procura confirmar a 
hipótese, o hipotético-dedutivo procura 
evidencias empíricas para derrubá-las;

A partir do exposto, fica fácil 
entender que, na temática que será 
trabalhada, o método dedutivo será 
o mais adequado para examinar as 
peculiaridades do sistema tributário 
nacional e o custeio das políticas públicas 
voltadas a saúde e educação.

A problemática que será 
discutida neste trabalho, abordará o tema 
a nível nacional, logo, será estudado o 
Estado brasileiro.

De forma mais específica, o eixo 
central desta pesquisa, será a análise de 
como ocorre a arrecadação de tributos 
no Brasil, porque foram criados e quais 
as destinações que são dadas a esses 
montantes. 

Em continuidade, aos olhos 
da Constituição Federal de 1988 e de 
demais normas infraconstitucionais, 
quais são as regras e valores mínimos 
que devem ser investidos nas áreas da 
saúde e educação, como isso é previsto 
no orçamento público.

Em seguida, faremos uma 

abordagem sobre políticas públicas 
e desenvolvimento social, quais seus 
conceitos e definições e como são 
aplicados no Brasil.

Por fim, iremos procurar 
responder a problemática da pesquisa, 
e pra isso, será necessário traçarmos 
um paralelo numa busca de entender se 
os montantes arrecadados e destinados 
a saúde e educação, são capazes de 
custear políticas públicas de qualidade 
capazes de gerar desenvolvimento 
social no território brasileiro.

Ainda, no final, iremos entender 
se os problemas na saúde e na educação 
brasileira, estão ligados tão somente 
aos montantes financeiros destinados a 
esses programas sociais, ou se existem 
outros fatores que contribuem para 
obstar o desenvolvimento social.

4. Resultados Parcial/Final

É constante as críticas 
relacionadas a sause e educação 
se relacionarem aos altos valores 
arrecadados através de tributos, e o 
o montante que é gasto com saúde e 
educação. Até o momento foi possível 
perceber que um outro fator contribui 
para o desenvolvimento retardado 
do sistema de saúde e educação, ou 
seja, a má gestão dos valores que são 
destinados a estes programas. 

5. Considerações Parcial/Final

O desenvolvimento, em todas 
suas formas, como bem esclarecido 
pelo professor Amartya Sen, deve conter 
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investimentos e responsabilidade, ou 
seja, deve haver necessariamente planos 
e projetos bem elaborados e executados, 
senão, investimento sem gestão leva à 
ausência de desenvolvimento.
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Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as 
ações relacionadas aos conceitos de cidades 
inteligente, tomadas por uma empresa de 
saneamento básico no que diz respeito ao 
combate às perdas de água.
Palavras-Chave: Saneamento; Perdas de 
Água; Cidades Inteligentes; Sustentabilidade.

está vinculada ao saneamento básico, 
juntos, eles são importantes para reduzir 
a carga global de doenças e melhorar 
a saúde, a educação e a produtividade 
econômica das pessoas (WWAP, 2021).

Na esfera do saneamento 
básico no Brasil, as perdas de água 
não se limitam apenas as questões 
técnicas e econômicas ligadas as 
empresas deste setor. Esta questão tem 
implicações mais amplas com impactos 
nos setores políticos, econômicos, 
social, tecnológico, legal e ambiental 
(ABES, 2015).  

Segundo o Instituto Trata 
Brasil (2021), em estudo realizado em 
2021, os índices de perdas de água na 
distribuição de água atingem 39,2%, que 
representaria um desperdício superior 
a 7,5 mil piscinas olímpica diariamente, 
contrastando com os 35 milhões de 
brasileiros que não possuem acesso a 

Abstract
This research aims to analyse the actions 
related to smart city concepts taken by a basic 
sanitation company with regard to combating 
water losses.
Keywords: Sanitation; Water Losses; Smart 
Cities; Sustainability.

1. Introdução

A água é fundamental para o 
desenvolvimento sustentável, sendo 
o compromisso principal para com o 
Objetivo 6 da Agenda 2030, que exige 
acesso universal e equitativo à água 
potável e ao saneamento até 2030 
(NAÇÕES UNIDAS, 2019). Saber 
administrar este recurso de forma 
inteligente é responsabilidade de toda a 
nossa sociedade.

Segundo as Nações Unidas 
(2019), a escassez hídrica tende a 
aumentar até o ano de 2050 devido 
à demanda dos setores industriais e 
domésticos das economias emergentes, 
bem como ao aumento da população 
mundial. Portanto, há uma necessidade 
crescente de encontrar um equilíbrio entre 
as necessidades dos recursos hídricos e 
as necessidades da sociedade. A água 
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água potável. 
Em face desta realidade, as 

empresas de saneamento necessitam 
de ações estratégicas e assertivas de 
combate a perdas, que culminam em 
um conhecimento mais preciso de suas 
redes de distribuição. Estas decisões 
devem ser alicerçadas em informações 
de qualidade baseada em dados 
levantados que auxiliam os gestores 
na administração deste recurso (ANA, 
2019). 

Neste contexto, esta pesquisa 
tem como objetivo analisar as ações 
relacionados aos conceitos de cidades 
inteligentes, tomadas por uma empresa 
de saneamento básico no que diz 
respeito ao combate as perdas de água, 
verificado através de um estudo de caso 
no bairro Jardim Esmeralda, localizado 
na cidade de Franca/SP. 

Analisa-se como os conceitos 
de cidades inteligentes e sustentáveis, 
podem ser uma estratégia eficaz para 
reduzir perdas de água contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável, 
garantindo um abastecimento de água 
mais eficiente e acessível.

Para tanto a presente pesquisa 
utiliza uma metodologia com abordagem 
qualitativa de cunho exploratória com o 
auxílio de dados abertos, sendo baseada 
em procedimentos bibliográficos e 
analise do estudo de caso do antes e 
depois das implementações das ações 
tomadas pela companhia.

2. Referencial Teórico

2.1 Políticas de Gestão de Recursos 
Hídricos e Saneamento: Implicações 
para o Desenvolvimento Regional no 
Brasil

Esta seção traça a evolução das 
políticas de gestão dos recursos hídricos 
e saneamento no Brasil do século XX até 
os dias atuais.

Inicialmente, o país adotou um 
modelo centralizado na gestão hídrica, 
posteriormente substituído pela Lei 
das Águas em 1997, promovendo a 
descentralização e gestão integrada 
(TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021). 

Independentemente do modelo, 
a engenharia e tecnologia foram vistas 
como soluções cruciais, refletindo os 
ideais políticos e econômicos da época. 
A "missão hidráulica" defendeu o controle 
da natureza por meio de infraestruturas 
como barragens e canais (MOLLE, 
MOLLINGA e WESTER, 2009).

Em consonância com essas 
mudanças, a Constituição de 1934 e o 
Código de Águas foram marcos legais 
ao institucionalizar o controle estatal 
sobre os recursos hídricos, priorizando a 
geração de energia elétrica e transferindo 
a propriedade dos rios para o Estado 
(TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021); (ANA, 
2007). Ademais, é importante ressaltar a 
influência da Tennessee Valley Authority 
nos EUA teve repercussões no setor 
de saneamento brasileiro na década 
de 1940, com investimentos estatais 
promovendo a comercialização dos 
serviços (CHIQUITO, 2015). Nesse 



64

BETTARELLO, E. J.; PIRES, D. F. CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS E O COMBATE 
AS PERDAS DE ÁGUA NO SANEAMENTO. In: SMITH, M. S. J.; CARVALHO NETO, S. (Orgs.). 15º 
Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2023. 62-69p.; 125p.

contexto a criação da CHESF em 1945 
e do DNOCS refletiu o esforço para 
gerenciar os recursos hídricos e combater 
a pobreza no Nordeste, com metas de 
redução da pobreza na bacia hidrográfica 
do rio São Francisco (CHIQUITO, 2015). 
Dessa forma, percebe-se que a criação 
da SUDENE, inspirada na TVA, buscou 
o desenvolvimento do Nordeste ao 
investir em diversos setores, incluindo 
saneamento (TSUTSUI e EMPINOTTI, 
2021).

O PLANASA em 1967 foi um 
marco na política de saneamento, 
coordenado pelo Ministério do Interior, 
mas não resolveu todos os problemas, 
especialmente tratamento de esgotos e 
manejo de resíduos (BORMA, MARTINS, 
et al., 2021).

Já na década de 1980 foi 
marcada por mudanças políticas e 
econômicas, levando à redefinição das 
escalas de ação política e econômica. 
(FERNANDES e CANO, 2011).  Além 
disso, a Constituição de 1988 fortaleceu 
o federalismo brasileiro, combinando 
decisões centralizadas com execução 
descentralizada de políticas públicas 
(TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021).

Posteriormente, a PEC do 
Teto dos Gastos em 2016 limitou 
a disponibilidade de recursos para 
investimentos em saneamento 
(VILARINHO e COUTO, 2023).

Por fim, o Novo Marco do 
Saneamento, aprovado em 2020, 
estabelece metas ambiciosas de 
universalização dos serviços até 2033 
(BRASIL, 2020).

2.2 Promoção da Saúde através da água 
limpa 

O saneamento básico é um 
desafio global, com impactos na saúde, 
qualidade de vida e na economia. No 
Brasil, a falta de acesso a serviços 
básicos atinge principalmente as 
populações mais carentes, que vivem 
em condições precárias. A ausência ou 
ineficiência dos serviços de saneamento 
prejudica a saúde e a qualidade de 
vida das pessoas, e também aumenta 
os custos para o sistema de saúde 
(SANTOS, FILHO, et al., 2018).

O desenvolvimento urbano 
brasileiro do final do século XIX foi 
marcado pelo paradigma higienista, 
que enfatizava a importância da higiene 
para a saúde pública. Essa perspectiva 
influenciou a reformulação dos planos 
urbanísticos nas cidades brasileiras, 
com a abertura de vias, canais, redes 
de abastecimento de água e esgoto. 
Essas medidas foram importantes para 
melhorar a saúde pública, mas também 
tiveram um impacto negativo no meio 
ambiente, aumentando a poluição hídrica 
(SILVA, 1998).

Apesar do aumento dos 
investimentos do governo federal no 
setor de saneamento, os pequenos 
municípios e as regiões Norte e 
Nordeste ainda enfrentam desafios para 
obter recursos. Isso prejudica o sistema 
econômico, com gastos elevados em 
tratamento de doenças causadas por 
condições sanitárias inadequadas 
(SANTOS, FILHO, et al., 2018).
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2.3 ODS

A subseção aborda a relevância 
do tema da sustentabilidade, que 
tem ganhado destaque em diversos 
setores da sociedade e é objeto de 
discussão tanto no âmbito público 
quanto no privado. Esse enfoque teve 
origem na Conferência de Estocolmo 
de 1972, a primeira grande reunião da 
ONU dedicada a questões ambientais, 
refletindo a crescente preocupação 
global com a preservação do meio 
ambiente. Neste contexto, a conferência 
introduziu princípios e conceitos 
fundamentais que serviram como base 
para o desenvolvimento da diplomacia 
ambiental (LAGO, 2009).

Posteriormente, a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro 
em 1992, definiu o desenvolvimento 
sustentável como aquele que atende 
às necessidades do presente sem 
comprometer as possibilidades das 
futuras gerações (TEIXEIRA, 2006). A 
partir da CNUMAD surgiu a Agenda 21, 
que se tornou a base para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
No ODS 11, que trata de Cidades 
Sustentáveis, a estratégia 3 enfatiza 
a necessidade de programas para 
redução de perdas nos sistemas de 
saneamento, visando a eficiência dos 
recursos e a ampliação do atendimento 
à população. Outro subitem relevante 
da Agenda 21 é a Dimensão da 
Informação e do Conhecimento, que 
destaca a importância da produção e 

sistematização de informações para 
embasar a tomada de decisão, garantindo 
princípios como transparência e controle 
social (TEIXEIRA, 2006).

A partir de 2015, a Agenda 
2030 estabeleceu os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) como compromisso global. O 
ODS 6 concentra-se na garantia da 
disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento para todos (BRASIL, 
2015). No contexto brasileiro, é essencial 
que o uso responsável e racional dos 
recursos hídricos seja uma prioridade, 
alinhado com os compromissos da 
Agenda 2030. Para combater as perdas 
na distribuição de água de maneira 
eficaz, é crucial o engajamento dos 
profissionais do setor e a disponibilidade 
de dados de alta qualidade para embasar 
as decisões dos gestores, sejam eles do 
setor público ou privado.

2.4 Conceito de Cidades Inteligentes e 
Sustentáveis

O conceito de cidades 
inteligentes tem ganhado relevância, 
mas ainda não há consenso sobre sua 
definição. O termo "Smart City" surgiu 
em 1992 no livro "The Technopolis 
Phenomenon: Smart Cities, Fast 
Systems, Global Networks" explorando 
o desenvolvimento urbano impulsionado 
por tecnologia, inovação e globalização 
(GIFFINGER, FERTNER, et al., 2007).

A partir da segunda metade 
da década de 2000, o conceito foi 
amplamente debatido, com contribuições 
significativas de Giffinger et al. (2007). 
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Existem diversas definições para o termo 
"Cidade Inteligente", mas podem ser 
agrupadas em duas correntes principais. 
A primeira enfatiza as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) 
como fator primário para a inteligência 
das cidades. A segunda segue uma 
abordagem holística centrada no cidadão, 
buscando integrar capital humano e 
social, recursos naturais e econômicos, 
por meio de soluções baseadas em TICs, 
visando aprimorar a qualidade de vida 
urbana. Essa perspectiva é respaldada 
pelo estudo de Giffinger et al. (2007), que 
influenciou significativamente o campo 
de pesquisa sobre o tema e foi adotado 
em diversos estudos subsequentes.

Sendo um dos elementos 
recorrentes nas duas correntes a 
informação desempenha um papel 
crucial em todos os setores, sendo um 
recurso estratégico essencial para o 
planejamento e desenvolvimento em 
diferentes níveis (CONDURÚ, 2017). 

3. Estratégias Integradas para 
Redução de Perdas em Sistemas de 
Abastecimento de água

O segundo capitulo será dividido 
em cinco subcapítulos aos quais serão 
referenciados através de relatórios e 
manuais dos órgãos governamentais, 
institutos de pesquisa e associações 
ligadas ao saneamento básico, como 
ABES (Associação Brasileira das 
Empresas de Saneamento), Instituto 
Trata Brasil, ANA (Agencia Nacional 
de Águas), SNIS (Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento).

3.1 Concepção de Sistemas de 
Abastecimento de Água

A concepção de sistemas de 
abastecimento de água é o ponto de 
partida para garantir o suprimento 
adequado em áreas urbanas. Envolve 
a análise criteriosa dos elementos que 
compõem o sistema, desde a captação 
e tratamento da água até a distribuição 
eficaz aos consumidores. Este 
subcapítulo fornecerá uma explanação 
técnica sobre os princípios e processos 
envolvidos na concepção estratégica 
desses sistemas.

3.1.1 Conceito sobre Perda de Água

A compreensão do conceito 
de perda de água é crucial para a 
eficiência operacional dos sistemas de 
abastecimento. Engloba a identificação 
e quantificação das diferenças entre 
a água produzida e a efetivamente 
faturada. Este subcapítulo irá abordar 
os aspectos técnicos relacionados à 
medição e categorização das perdas, 
destacando a importância da redução 
desse índice para a sustentabilidade 
hídrica.

3.1.2 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho 
desempenham um papel fundamental 
na monitorização e avaliação contínua 
dos sistemas de abastecimento de 
água. São parâmetros técnicos que 
permitem a mensuração da eficiência 
operacional, incluindo pressão, vazão 
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e qualidade da água. Esta subseção 
fornecerá uma análise técnica detalhada 
sobre a aplicação e interpretação desses 
indicadores na gestão dos sistemas.

3.1.3 Tecnologias Aplicadas ao Controle 
de Perdas

A aplicação de tecnologias 
avançadas é essencial para a efetiva 
redução das perdas nos sistemas de 
abastecimento de água. Engloba desde 
sistemas de monitoramento e detecção 
de vazamentos até a gestão em 
tempo real. Este subcapítulo abordará 
tecnicamente as soluções tecnológicas 
disponíveis, destacando suas aplicações 
e benefícios para a eficiência hídrica.

3.1.4 Competência em Informação no 
Saneamento 

A competência em informação 
no contexto do saneamento é um 
componente crítico para a tomada de 
decisões embasadas na gestão dos 
sistemas de abastecimento de água. 
Envolve a capacidade de adquirir, 
processar e aplicar informações 
relevantes. Este subcapítulo fornecerá 
uma abordagem técnica sobre como a 
competência em informação impacta 
diretamente na eficiência operacional e 
na redução das perdas.

4. Procedimentos Metodológicos

A metodologia utilizada 
nesta pesquisa terá uma abordagem 
qualitativa e sua natureza aplicada busca 

a resolução do problema de pesquisa e 
analisar as ações de combate as perdas 
de água tomadas em determinado setor 
da cidade de Franca localizada no estado 
de São Paulo. 

Primeiramente será realizada 
uma pesquisa exploratória buscando 
estruturar o referencial teórico e, 
posteriormente, uma pesquisa descritiva, 
instrumentada pelo procedimento de 
estudo de caso, levantando os dados 
necessários para analisar todo o contexto 
da pesquisa. Para embasamento da real 
situação do cenário do setor escolhido 
na cidade de Franca, será realizada uma 
pesquisa de levantamento de dados, por 
meio de entrevistas, com os principais 
envolvidos nas ações de combate as 
perdas no bairro Jardim Esmeralda. 

O local foi escolhido por se 
tratar de um bairro com uma rede de 
distribuição antiga e com altos índices 
de perdas.

Todos os dados antes e depois 
das ações serão analisados de forma 
qualitativa e, através de pesquisas 
bibliográficas e exploratórias, será 
construído o embasamento teórico 
necessário para sua aplicabilidade. 
Como resultado da pesquisa, através 
do estudo de caso, será apresentado 
um plano propositivo para tratar de uma 
possível solução para a diminuição das 
perdas de água na distribuição (MINAYO, 
2009).

5. Resultados Parcial

Esta pesquisa buscará através 
do estudo de caso, apresentar os 
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métodos e procedimentos adotados 
para a diminuição das perdas de água. 
Espera-se que os resultados deste 
estudo forneçam uma visão abrangente 
sobre os impactos das intervenções 
da empresa de saneamento no bairro 
Jardim Esmeralda na cidade de Franca/
SP. Antes da implementação das ações, 
serão analisados os registros históricos 
de consumo e perdas de água, bem como 
dados sobre o estado das infraestruturas 
de distribuição. Após a implementação 
das medidas, os mesmos indicadores 
serão novamente avaliados, verificando 
a eficácia da ação (BARDIN, 2016).

6. Considerações Parcial

Os resultados esperados podem 
nortear uma redução substancial no índice 
de perdas de água, o que demonstraria 
a eficácia das estratégias adotadas 
pela empresa de saneamento. Além 
disso, espera-se que haja um aumento 
na eficiência da distribuição de água, 
proporcionando benefícios econômicos 
e ambientais para a comunidade do 
bairro Jardim Esmeralda.

Adicionalmente, este estudo 
contribuirá para o corpo de conhecimento 
no campo da gestão de recursos hídricos 
e saneamento, fornecendo insights 
valiosos sobre as melhores práticas para 
a redução de perdas de água em áreas 
urbanas. Os resultados obtidos poderão 
servir de referência para outras regiões 
que enfrentam desafios semelhantes, 
contribuindo para a promoção de práticas 
sustentáveis e eficientes na gestão de 
recursos hídricos.
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Resumo
Devido à alta necessidade de um 
planejamento estratégico na indústria, o 
objetivo desta pesquisa é construir e analisar 
prováveis cenários futuros para uma indústria 
metalúrgica francana, contextualizan-do a 
ferramenta de prospecção de cenários com o 
desenvolvimento regional.
Palavras-Chave: Planejamento; 
Prospecção de Cenário; Indústria Metalúrgica; 
Futuro.

“Pense para frente” ou, até mesmo, 
“Visualize o futuro”. Tais expressões 
podem passar despercebidas devido a 
sua tamanha normalidade, porém, como 
destaca Wade (2013), um departamento 
estratégico de uma empresa necessita 
trabalhar com o conceito de “olhar para 
frente”, com foco nos principais aspectos 
de negócio existentes e principalmente, 
naqueles que estão por vir a ocorrer 
e que poderão afetar diretamente a 
empresa. 

 Wade (2013) também salienta 
que a obtenção de lucro e a continua 
satisfação dos clientes são uns destes 
aspectos que sempre devem estar no 
foco de um departamento de análise e 
de prospecção do futuro. Ele afirma que 
é necessário colocar o foco da equipe 

Abstract
Due to the high need for strategic planning in 
the industry, the objective of this research is to 
build and analyze probable future scenarios for 
a metallurgical industry in Franca, contextualiz-
ing the scenario prospecting tool with regional 
development.
Keywords: Planning; Scenario prospecting; 
Metallurgical industry; Future.

1. Introdução

O mundo está diferente! Essa 
é uma frase que a humanidade sempre 
conviveu e provavelmente sempre 
conviverá. É natural que o ambiente 
em que vivemos, a sociedade em 
que pertencemos e todo o contexto 
cotidiano se altere de tempos em 
tempos. Acontecimentos positivos e 
negativos tendem a gerir e encaminhar 
a humanidade para uma possível nova 
mudança (MARTINS, 2018). 

Expressões visando o futuro 
normalmente são características 
marcantes em nossa sociedade. Não 
é incomum gestores dizerem dentro 
de uma corporação expressões como: 
“Considere o que pode acontecer”, 
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e da empresa à frente do momento 
temporal presente, principalmente em 
questões essenciais para o sucesso da 
corporação, apresentando aos diretores 
e gerentes, possibilidades do que 
esperar do futuro para a empresa.

No mundo globalizado em 
que vivemos, a informação se propaga 
em segundos, um vírus se difunde 
mundialmente em meses e as incertezas 
ganham destaque expressivo a cada 
dia, desta forma, definir estratégias em 
uma corporação passou a se tornar pré-
requisito de sobrevivência no mercado. 
Elaborar essas estratégias não é algo 
simples de ser executado, portanto a 
prospecção de cenários futuros se torna 
uma ferramenta fundamental para atingir 
este objetivo com êxito (MARCIAL e 
GRUMBACH, 2005). Esta ferramenta é 
primordial para reduzir a incertezas de 
um ambiente tão mutável como o que 
vivemos, analisando as probabilidades 
de eventos futuros em uma realidade 
que ainda estará por vir.

Segundo Schwartz (2003), a 
prospecção de cenários permite que 
a empresa enxergue além dos atuais 
eventos, organizando e traçando 
objetivos em médio e longo prazo e se 
preparando para enfrentar as turbulências 
que ocorrerão inevitavelmente durante a 
sua trajetória.

Em qualquer setor, organização 
e grupos, a prospecção de cenários é 
uma ferramenta muito importante para o 
desenvolvimento, pois se planejar para o 
que estar por vir, é um modo de buscar 
se prosperar com maior segurança.

Qualquer região para se 

desenvolver é necessário que suas 
instituições tenham sucesso, contudo, 
como a prospecção de cenários futuros 
pode auxiliar no planejamento estratégico 
de uma empresa e consequentemente 
no desenvolvimento de uma região?

Respondendo essa 
problemática, o objetivo dessa 
dissertação é, através do estudo de 
caso de uma prospecção de cenários 
futuros para uma indústria metalúrgica 
sediada na cidade de Franca, interior 
do estado de São Paulo, conceituar e 
analisar a importância dessa ferramenta 
para o desenvolvimento da empresa e 
da região. Além disso, busca destacar 
e debater alguns eventos futuros que 
podem ser impactantes tanto para 
indústria em estudo, quanto qualquer 
outra que possa ser impactada por eles.

2. Referencial Teórico

O referencial teórico será 
separado em três subcapítulos. O 
primeiro subcapítulo será composto, 
principalmente, por autores renomados 
em cenários prospectivos como Woody 
Wade (2013), Nassim Nicholas Taleb 
(2008), Peter Schwartz (2003), Michael 
Porter (1992), Elaine Coutinho Marcial e 
Raul José dos Santos Grumbach (2005). 
Neste subcapítulo são apresentados 
os principais conceitos de cenários 
prospectivos, iniciando com um breve 
histórico de sua origem e apresentando 
as principais referências que debatem 
sobre as incertezas e multiplicidades 
de um cenário futuro. Segundo Marcial 
e Grumbach (2005), existem diferentes 
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definições de prospecção de cenários 
futuros, porém é importante ter em mente 
que sempre serão múltiplos e incertos. 

Outra questão discutida no 
subcapitulo são os eventos futuros que 
podem ser impactantes e surpreendentes. 
Segundo Taleb (2008), normalmente, os 
eventos futuros são passíveis de serem 
prospectados, porém, considerar em 
uma prospecção de cenários, apenas 
os eventos detectáveis é uma atitude 
muito arriscada, pois é certo que eventos 
completamente inesperados ocorrerão. 
Estes eventos que poucos consideram, 
raros e de baixíssima probabilidade 
de ocorrência, são chamados de 
“Cisnes Negros”, eventos estes que, 
caso ocorram, podem causar impactos 
profundos e até mesmo irreversíveis. 
A vinculação destes eventos raros 
com o “Cisne Negro” se remete ao 
final do Século XIX, quando o mundo 
considerava que necessariamente Cisne 
era da cor branca e que um Cisne “não 
branco” era um acontecimento não 
considerado, praticamente impossível, 
devido a sua enorme improbabilidade. 
Porém, na Austrália, quando surge um 
Cisne Negro, conclui-se que o improvável 
não era sinônimo de impossível, pois o 
improvável ocorreu.

Desta forma, o objetivo principal 
deste subcapitulo é discorrer sobre o 
conceito e as principais características 
da ferramenta de prospecção de cenários 
futuros.

Já na linha de desenvolvimento 
regional, em um segundo subcapitulo 
do referencial teórico, serão 
contextualizados autores como Amartya 

Sen (2010), além de outros autores que 
tendem principalmente para a linha de 
pensamento de Celso Furtado.

O objetivo principal deste 
subcapitulo é trazer referências sobre 
o desenvolvimento regional e as 
correlacionar com a prospecção de 
cenários futuros.

Segundo Marcial e Grumbach 
(2005), prospectar cenários permite uma 
análise mais transparente do futuro, 
minimizando riscos e aproveitando 
oportunidades, além de promover o 
desenvolvimento em suas diferentes 
frentes.

Em muitos casos, para 
desenvolver uma região é necessário 
inovar, implantar, ou seja, mudar o modelo 
atual. O mesmo ocorre em empresas em 
que a mudança pode ser vista como algo 
difícil e caótico, pois mexe muito com as 
suas estruturas, alterando o que já é 
habitual. A pergunta mais comum seria: 
vale a pena mudar? Para Kahane (2013) 
a mudança quase sempre é bem-vinda e 
deve existir quando seu custo for inferior 
aos vários fatores negativos atuais, como 
citado a seguir:

“Só se muda algo quando o 
custo da mudança for menor 
do que o descontentamento 
atual multiplicado por uma visão 
compartilhada multiplicado 
por habilidades necessárias 
multiplicado pelos primeiros 
passos para fazer a mudança” 
(KAHANE, 2013, p. 09).  

Diferentes visões sobre 
desenvolvimento, convergem no 
sentido de que, para que ele ocorra, é 
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fundamental que se tenha planejamento, 
prospecção e objetivos. É nesta linha de 
pensamento que a ONU desenvolveu, 
primeiramente, a Agenda de 
Desenvolvimento do Milênio (2000-2015) 
e posteriormente, em 2015, a Agenda 
2030 (Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável), com 17 objetivos principais 
que visam o desenvolvimento mundial 
de forma sustentável (ODSBRASIL, 
2022). Contextualizando com a linha 
de pensamento de Kahane (2013), 
é possível analisar a Agenda 2030, 
como um planejamento com foco em 
prospectar e principalmente transformar 
o futuro em algo melhor, através de 
atitudes que visam o desenvolvimento 
sustentável e estruturado.

Para o embasamento 
das entrevistas semiestruturadas, 
apresentada no capitulo terceiro de 
procedimentos metodológicos, será 
utilizado o conteúdo de Manzini (2004) e 
de Fraser e Gondim (2004).

Como referência para 
elaboração do estudo de caso do capitulo 
quarto, será utilizada a obra de Robert K. 
Yin (2001). 

Além destes temas principais, 
serão referenciados autores como 
Leonardo Secchi (2016) e Maria José 
Vasconcellos (2013) em um contexto de 
correlação entre políticas públicas, visão 
sistêmica e desenvolvimento regional.    

  
3. Procedimentos Metodológicos

A metodologia utilizada 
nesta pesquisa terá uma abordagem 
qualitativa e sua natureza aplicada busca 

a resolução do problema de pesquisa 
e demonstrar como a prospecção de 
cenários futuros auxilia no planejamento 
estratégico empresarial. 

Primeiramente será realizada 
uma pesquisa exploratória buscando 
estruturar o referencial teórico e, 
posteriormente, uma pesquisa descritiva, 
instrumentada pelo procedimento de 
estudo de caso, levantando os dados 
necessários para analisar todo o contexto 
da pesquisa. Para embasamento da real 
situação do cenário econômico local da 
cidade de Franca, será realizada uma 
pesquisa de levantamento de dados, por 
meio de entrevistas, com o presidente 
da ACIF (Associação do Comércio e 
Indústria de Franca) e com presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Franca. 

Todos os dados serão analisados 
de forma qualitativa e, através de 
pesquisas bibliográficas e exploratórias, 
será construído o embasamento teórico 
necessário para sua aplicabilidade. 
Como resultado da pesquisa, através 
do estudo de caso, será apresentado 
um plano propositivo para tratar de 
uma possível solução de cada evento 
que compõe a análise dos cenários 
levantados na empresa estudada.

Para o estudo de caso será 
utilizado o Método Delphi, para levantar, 
nas opiniões de pessoas envolvidas, 
de dentro e de fora da corporação, 
quais são os prováveis eventos futuros 
que poderão vir a impactar a empresa 
nos próximos cinco anos. Através do 
resultado desta pesquisa, será possível 
a construção de três prováveis cenários 
futuros: Otimista, Pessimista e Realista.
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Após a determinação dos 
eventos, caberá aos analistas, 
considerando a probabilidade de 
ocorrência dos eventos, construir a Matriz 
de Impactos Cruzados, que analisa a 
interdependência dos eventos, assim 
como a identificação das forças motrizes 
do sistema, ou seja, aqueles eventos 
que, se vierem a ocorrer, impactarão 
todos os demais.

Por fim, será efetuada uma 
análise de cada um dos três cenários 
construídos, através de um enredo, 
colocando hipóteses e possíveis ações, 
que possam preparar a empresa para a 
ocorrência de cada um deles.

Desta forma o conteúdo da 
pesquisa será desenvolvido em seis 
capítulos, incluindo a Introdução. 

O segundo capítulo apresentará 
o referencial teórico, que embasou e 
orientou a construção dos prováveis 
cenários futuros e, ainda, as incertezas 
do ambiente de negócios, considerando 
o desenvolvimento regional social e 
econômico para tratar do contexto 
da indústria metalúrgica brasileira e 
francana.

O terceiro capítulo apresentará 
a metodologia utilizada, composta pelo 
método de prospecção de cenários 
de Blanning e Reinig (1998), o Método 
Delphi, para o levantamento dos eventos 
que permitiram compor os cenários 
e o Método dos Impactos Cruzados, 
utilizado para demonstrar qual o impacto 
que a ocorrência (ou não ocorrência) 
de cada evento causa sobre os demais, 
buscando definir as “forças motrizes” 
do sistema. Além da construção dos 

cenários prospectivos, a pesquisa se 
utilizará do método de entrevistas para 
captar dados primários do contexto 
atual vivido pela indústria metalúrgica 
francana.

Já no quarto capítulo, através 
de um estudo de caso em uma indústria 
metalúrgica da cidade de Franca, interior 
de São Paulo, será apresentado o 
resultado das entrevistas e a construção, 
passo a passo, da prospecção de 
cenários, demonstrando, inclusive, as 
melhores estratégias a serem seguidas.

No quinto capítulo, através de 
um plano propositivo, são apresentadas 
as etapas e ações necessárias dentro 
da empresa para atingir a meta de se 
preparar para o futuro. 

Finalmente, concluindo a 
dissertação, no sexto e último capítulo, 
são apresentadas as considerações 
finais da prospecção de cenários.

4. Resultados Parcial/Final

Esta pesquisa buscará através 
do estudo de caso, apresentar três 
cenários, um otimista, um pessimista e 
um realista e, a partir destes cenários, 
serão definidos os roteiros e as 
estratégias para o enfrentamento destes 
cenários futuros, prospectados para o 
período temporal de cinco anos. Além 
da análise do estudo de caso, o estudo, 
através de uma pesquisa bibliográfica 
exploratória, apresentará a importância 
da ferramenta de prospecção de cenários 
para o sucesso de qualquer corporação, 
que consequentemente acarreta em 
desenvolvimento econômico e social de 
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uma região.   

5. Considerações Parcial/Final

Em momentos turbulentos, 
dentro de uma empresa, é comum 
pensar e refletir que se houvesse 
um planejamento estratégico para o 
enfrentamento daquele momento, talvez 
o resultado seria diferente. Nessa linha 
de pensamento, que surge a ferramenta 
de prospecção de cenários futuros, 
trazendo reflexão e planejamento para 
lidar, da melhor forma possível, com os 
eventos que estão por vir.

A prospecção de cenários é 
uma ferramenta estratégica que auxilia 
no desenvolvimento de uma região, se 
empregada de forma correta. 

A pesquisa buscará trazer esta 
contribuição do poder e necessidade de 
prospectar o futuro, com exemplificação 
do estudo de caso de uma indústria 
metalúrgica na cidade de Franca-SP.  
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Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar o Programa 
Renda Mínima do município de Franca/SP. 
Para realização do trabalho, efetuamos uma 
ampla revisão bibliográfica. Os resultados 
indicam que o Programa Renda Mínima 
seguiu as principais tendências de outros 
programas municipais, estaduais e federai, 
como a implantação de condicionalidades e 
a focalização em indivíduos em situação de 
miséria e extrema pobreza.
Palavras-Chave: Transferência de renda; 
Política social; Assistência social.

Eduardo Suplicy através do Projeto de 
Lei n. 80/1991 sob aspecto de imposto 
negativo1.

1 O PGRM proposto visava beneficiar, sob a 
forma do imposto de renda negativo, todas 
as pessoas residentes no país, maiores de 
25 anos, com rendimentos brutos mensais 
inferiores a Cr$ 45.000,00 (ou cerca de R$ 
600,00 corrigidos para maio de 2010 pelo 
INPC/IBGE). Os valores seriam corrigidos 
nominalmente duas vezes por ano pela 
inflação acumulada e teriam um acréscimo 
real anual igual ao crescimento real do 
PIB per capita do ano anterior. Segundo o 
referido Projeto de Lei, a complementação 
dos rendimentos far-se-ia na fonte ou por 
meio dos procedimentos de devolução do 
imposto de renda, em valor equivalente 
a 30% - 50% da diferença entre 
estes rendimentos e o limite de renda 
estabelecido. Além disso, o PGRM seria 
implantado gradualmente, alcançando, em 
1995, as pessoas maiores de 60 anos; em 
1996, os maiores de 55 anos, e assim por 
diante, até cobrir os maiores de 25 anos 
em 2002. (Cobo, 2012, p. 151)

Abstract
The objective of this work is to analyze the 
Minimum Income Program in the municipality 
of Franca/SP. To carry out the work, we carried 
out an extensive literature review. The results 
indicate that the Minimum Income Program 
affected the main trends of other municipal, 
state and federal programs, such as the 
implementation of conditionalities and the 
focus on individuals in situations of misery and 
extreme poverty.
Keywords: Income transfer; Social policy; 
Social assistance.

1. Introdução

Os programas de transferência 
condicionada de renda tem sido o carro-
chefe da política social no combate 
à pobreza no Brasil nos últimos 
anos. As principais características 
destes programas encontram-se na 
transferência direta de renda às famílias, 
bem como são focalizados em famílias em 
situação de pobreza e extrema pobreza 
e o cumprimento de condicionalidades 
pelos beneficiários em políticas como 
saúde, trabalho e educação.

 O debate sobre estes programas 
no Brasil remonta há praticamente três 
décadas. Em 1991 ocorre a proposta 
para instituição de um Programa de 
Garantia de Renda Mínima a nível 
nacional elaborado pelo então senador 
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Durante a década de 1990 
do século XX em diversos países da 
América Latina, com apoio de diferentes 
organismos internacionais multilaterais, 
vê-se a implantação de programas de 
transferência condicionada de renda na 
região. 

No Brasil, os Programas 
de Transferência Condicionada de 
Renda iniciam-se no âmbito municipal, 
com o pioneirismo de Campinas e 
Brasília. Sabe-se que os países latino-
americanos, na década de 1990 do 
século XX estavam sob influência do 
Consenso de Washington e o Brasil, 
implanta diversas contrarreformas de 
cunho neoliberal, como a privatização de 
empresas públicas, controle de gastos 
públicos, disciplina fiscal, abertura 
comercial, focalização de políticas 
sociais, entre outros.

Em 2003, verifica-se no Governo 
Lula o aprofundamento da tendência 
neodesenvolvimentista/social-liberal, 
com a criação e ampliação de políticas 
sociais para o atendimento à pobreza, 
mas sem alterar a estrutura que rege 
a desigualdade social brasileira. No 
governo de Jair Bolsonaro, ocorre 
aprofundamento do ultraneoliberalismo, 
iniciado em 2016 com o impeachment 
de Dilma Rousseff, permanecendo 
os Programas de Transferência 
Condicionadas de Renda como carro-
chefe da política social, porém, agora 
com viés apontando para a meritocracia.

Na esteira da criação de 
Programas Condicionados de 
Transferência de Renda no país, é criado 
em 2002, no município de Franca/SP, o 

Programa Renda Mínima, Programa de 
Transferência Condicionada de Renda 
de âmbito municipal. Desde sua criação, 
o Programa Renda Mínima do município 
de Franca/ SP segue o modelo “Bolsa- 
Escola”2, seguindo os modelos de 
outros municípios, bem como o principal 
Programa à nível federal, o Bolsa Família. 
É um programa focalizado em famílias 
pobres e estabelece o cumprimento 
de condicionalidades nas políticas de 
educação, saúde, trabalho e assistência 
social. Desde sua elaboração houve 
diversas reestruturações do Programa, 
no tocante ao número de vagas, objetivos, 
valores dos benefícios, critérios de 
acesso, tempo de permanência, forma 
de pagamento, sendo a última no ano de 
2022.

Diante do contexto apresentado, 
o objetivo deste trabalho é analisar o 
Programa Renda Mínima do município 
de Franca/SP.

2. Referencial Teórico

A maioria dos Programas de 
Transferência de Renda no país tem 
seguido o modelo de “Bolsa-escola” e 
estes tem sido o carro-chefe da política 
social brasileira desde quando foram 
implantados em detrimento de um 
sistema robusto de seguridade social. 

Nota-se a influência neoliberal 
no contexto da criação dos Programas de 
Transferência Condicionada de Renda, 

2 Programa de transferência direta de 
renda com a exigência de cumprimento de 
condicionalidades pelos beneficiários nas 
áreas de educação e saúde.
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sendo criados no Governo Fernando 
Henrique Cardoso, fortalecidos nos 
governos Lula e Dilma e mantidos nos 
governos Temer e Bolsonaro, sendo este 
último com características meritocráticas. 

A partir dos anos 1990 vem se 
expandindo significativamente 
a adoção de Programas de 
Transferência de Renda 
condicionados e focalizados na 
pobreza e extrema pobreza. Essa 
forma de proteção social situa-
se no contexto da reestruturação 
produtiva da economia, sob 
a orientação da ideologia 
neoliberal.  As Políticas Sociais 
no continente vêm sofrendo 
profundas transformações desde 
os anos 1980, com fragilização 
da luta social pela universalização 
de direitos sociais. O movimento 
pela universalização cede lugar 
à implantação de programas 
focalizados na pobreza e na 
extrema pobreza, com grande 
destaque a partir dos anos 1990. 
(SILVA, YAZBEK, DI GIOVANNI, 
2014, p. 235)

Observa-se nesta conjuntura, 
que o Brasil escolheu como carro – chefe 
de sua política social a implementação 
de Programas de Transferência 
Condicionada de Renda no que concerne 
ao combate à pobreza.

Em outras palavras, significa 
dizer que o Brasil optou por 
priorizar transferências de renda 
monetária às famílias no âmbito 
do seu sistema de proteção 
social, em lugar de equilibrar tal 
forma de gasto com previsão de 
serviços, igualmente importante. 
O direcionamento que se percebe 
na atual configuração do sistema 
de proteção social brasileiro é 
que ao dar renda às famílias 

supõe-se que estas sejam 
capazes de buscar por iniciativa 
própria aquilo de que necessitam 
no mercado (Lavinas e Cobo, 
2009,p. 20). E isso não se verifica 
automaticamente, pois o mercado 
não é capaz de prover, como se 
viu no primeiro capítulo, todas as 
necessidades de um indivíduo, 
seja ela pobre, ou não. (COBO, 
2012, p. 185)

 
3. Procedimentos Metodológicos

Para realização do trabalho, 
utilizamos como metodologia a realização 
de uma ampla revisão bibliográfica 
utilizando livros, artigos, sites da internet 
e legislações acerca do tema à luz do 
materialismo histórico-dialético.

Conforme Severino, 2016. p. 
131

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

3.1.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4. Resultados Parcial/Final

O Programa Renda 
Mínima, no município de Franca, é 
concebido na conjuntura de criação 
de outros Programas municipais e no 
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fortalecimento dos programas nacionais. 
Portanto, o Programa Renda Mínima 
do município de Franca, tem como 
características, desde seu início, ser 
um programa focalizado, bem como ter 
condicionalidades de saúde, educação, 
trabalho e assistência social. Percebe-se, 
que o programa francano é semelhante 
em muitos aspectos a programas de 
outros municípios, estados e da União. 
Desde a implementação do Programa 
em 2002, ocorrem diversas alterações 
em seu desenho, como critérios de 
acesso, quantidade de vagas, valores 
dos benefícios, tempo de permanência, 
forma de pagamentos, entre outros, 
porém, manteve a característica 
focalizada e condicional.

Ressalta-se, que diante das 
transformações ocorridas na sociedade 
durante estes quase 21 anos desde 
a elaboração do Programa Renda 
Mínima, em especial, o aumento da 
população do município, bem como as 
repercussões das crises econômicas 
que impactaram a região podendo 
ocasionar aumento ou diminuição da 
pobreza, parece, diante das análises 
realizadas na legislação municipal, 
que o município não acompanhou em 
suas políticas socioassistenciais as 
demandas apresentadas pela realidade 
da população. No que se refere ao 
Programa Renda Mínima, durante este 
período, houve diminuição e aumento 
de vagas, porém sempre no limite, 
desde sua criação, no número de 1.000 
(vagas). Recentemente, em 2022, houve 
um avanço no que tange aos critérios 
de acesso e tempo de permanência, 

sendo aumentado o critério de acesso 
à renda de ½ salário-mínimo per capita 
(voltando a vinculação ao salário-mínimo 
nacional (como em sua origem) e a 
possibilidade da família permanecer no 
Programa enquanto houver necessidade 
(retirando o limite de 24 meses). 
Todavia, os aspectos condicionais e 
focalizados permaneceram na essência 
do Programa. Ainda, vale ressaltar que o 
valor repassado às famílias atualmente 
no valor atual de R$ 229, 83 (2023) 
é abaixo do valor considerado pelas 
Nações Unidas que em 2022 emitiu 
relatório afirmando que a renda per 
capita para ser considerado pobre no 
Brasil era de R$ 499,00. 

5. Considerações Parcial/Final

Em face do exposto, o 
Programa Renda Mínima em sua 
criação seguiu as principais tendências 
de outros programas federais, estaduais 
e municipais iniciados na década de 
1990 do século XX, como a implantação 
de condicionalidades e a focalização 
em indivíduos em situação de miséria 
e extrema pobreza. As tendências da 
política social brasileira refletem nas 
políticas sociais dos municípios. Ainda, 
percebe-se pouca capilaridade (poucas 
vagas em relação ao tamanho da 
demanda), bem como a manutenção de 
benefícios de baixo valor, que podem 
não estar surtindo os efeitos desejados 
na criação do Programa que é reduzir a 
pobreza.  

Aponta-se, dentre outros pontos, 
ser necessário que para maior efetivação 



81

FREITAS, L. M.; GUERRA, J. A. P. PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL: O PROGRAMA RENDA MÍNIMA DO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP. 
In: SMITH, M. S. J.; CARVALHO NETO, S. (Orgs.). 15º Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 
2023. 77-81p.; 125p.

dos objetivos do Programa Renda 
Mínima, desde sua criação, seja refletido 
a realidade atual, com as demandas 
apresentadas pela população, com o 
aumento de vagas disponibilizadas às 
famílias. Além do mais, é fundamental 
reexaminar o valor dos benefícios pagos 
aos cidadãos, no intuito de retirar de 
fato as famílias da pobreza. Ainda, 
pode-se pensar numa articulação com 
outros Programas de Transferência 
Condicionada de Renda, tanto estaduais 
como federais, de forma a expandir os 
efeitos destes programas no combate à 
pobreza.
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Resumo
O objetivo geral é refletir sobre a construção 
do conhecimento interdisciplinar na formação 
téc-nica, a fim de observar as possíveis reper-
cussões para o desenvolvimento social, espe-
cialmente o educacional.
Palavras-Chave: pedagogia do design, 
interdicisplinaridade, Novotec.

Instituído pelo Decreto Estadual 
65.176/2020, o Novotec é coordenado 
pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico em parceria com a 
Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo. A implantação se deu como 
uma alternativa aos itinerários do Novo 
Ensino Médio, recente formato da última 
etapa do ensino básico estabelecido pela 
Lei 13.415/2017, e recebeu o nome de 

Abstract
The general objective is the reflection for the 
construction of interdisciplinary knowledge in 
technical training, through the pedagogy of de-
sign, in order to observe the possible repercus-
sions for social development, especially educa-
tional.
Keywords: Pedagogy of Design, 
Interdicisplinarity, Novo-tec.

1. Introdução1

A ruptura com a fragmentação 
dos saberes (THIESEN, 2008) 
coloca a interdisciplinaridade como 
ponto de partida para uma busca do 
conhecimento que, entendendo sua 
construção como coletiva e constante, 
visa ao desenvolvimento crítico por meio 
da aproximação entre teoria, prática e 
realidade do estudante. O entendimento 
promove o desenvolvimento social e a 
busca de sua liberdade para além da 
econômica, ou seja, sua consciência 
como cidadão participativo e incluso 
nas transformações da sociedade (SEN, 
2000). A pedagogia do design (COPE; 
KALANTZIS; PINHEIRO, 2020) atende 
a esse olhar de ressignificação contínua 
do saber trazida pelas novas tecnologias 
e visando a um desenvolvimento social 
do estudante2.

1 O presente artigo é resultado do projeto 
de pesquisa de mestrado em Políticas 
Públicas e Desenvolvimento Regional no 
Centro Universitário Municipal de Franca – 
Uni- FACEF.
2 O conhecimento reunido aqui sobre 
interdisciplinaridade já foi apresentado no 
IX Simpósio de Educação, realizado nos 
dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro de 
2023, com o título DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL E PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO: a interdisciplinaridade 
em abordagens epistemológica e 
metodológica, cujo texto completo 
encontra-se no prelo.
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itinerário formativo de formação técnica 
e profissional.  

A modalidade Novotec Integrado 
oferece cursos de habilitação técnica em 
um único turno de seis aulas e matriz 
curricular única com a formação geral 
básica englobando os componentes 
técnicos aos do Currículo Paulista do 
Ensino Médio. O ensino médio Novotec 
com habilitação profissional de técnico 
em marketing, que servirá de análise 
para a presente pesquisa, é formado por 
três séries anuais com currículo misto, 
dividido entre as horas obrigatórias da 
BNCC – 1800h – e as disciplinas do 
itinerário formativo de formação técnica 
e profissional – 1200h, totalizando as 
3000h, distribuídas em 200 dias letivos, 
conforme legislação vigente. Cada hora-
aula possui 50 minutos. Além disso, à 
medida que os estudantes avançam nas 
séries, a carga horária das disciplinas 
da base comum diminui e as horas 
destinadas à área de atuação profissional 
aumentam.

A partir do olhar interdisciplinar 
e do entendimento de que a educação é 
ponto de partida para as transformações 
sociais, construiu-se o seguinte problema 
de pesquisa: “Quais as repercussões 
de uma pedagogia do design para a 
formação de estudantes na modalidade 
técnica Novotec e que possibilitam o 
desenvolvimento social”? 

Como hipóteses, podem-se 
inferir: 1) atividades escolares que 
contemplam produção de conhecimento, 
por meio da interdisciplinaridade trazem 
aprendizagem significativa; 2) 
politização de estudantes em culturas 

digitais, mais tecnológicas atendem 
às demandas contemporâneas de 
aprendizagem, e promovem o diálogo 
escola e sociedade; 3) acesso de 
estudantes à diversidade de gêneros 
textuais e discursivos; 4) promovem 
a formação continuada de professores; 
e 5) podem oportunizar melhoria na 
qualidade de vida dos jovens estudantes.

Assim, o presente artigo 
possui como objetivo geral refletir 
sobre a construção do conhecimento 
interdisciplinar na formação técnica, 
oferecida pelo Novotec, por meio da 
pedagogia do design, a fim de observar 
as possíveis repercussões para o 
desenvolvimento social, especialmente 
o educacional. 

A partir desse objetivo geral, 
constituíram-se os seguintes objetivos 
específicos: 1) refletir sobre a 
produção de conhecimento, necessária 
ao cotidiano, naquilo que Santos (1988), 
chama de paradigma emergente, 
para introduzir as discussões sobre 
interdisciplinaridade; 2) discutir o 
histórico e as concepções trazidas sobre 
interdisciplinaridade; 3) correlacionar o 
desenvolvimento social, especialmente 
na área de educação e tecnologia, com as 
transformações necessárias na formação 
do indivíduo, a partir dos preceitos de 
Sen  e Nussbaum; 4) estudar a 
pedagogia do design, como forma de 
aprofundamento de letramentos e relação 
dos indivíduos com tecnologias e outras 
práticas multimodais correlacionadas 
às linguagens e ao emprego delas; 5) 
correlacionar a pedagogia do design, 
com as práticas de letramento no 
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ensino técnico Novotec e as demandas 
de aprendizagens contemporâneas; 
6) aplicar os preceitos da pedagogia 
do design, por meio da realização de 
projetos, em três salas de aula do ensino 
técnico Novotec (1ª, 2ª e 3ª séries) e 
verificar os impactos produzidos na 
aprendizagem dos estudantes e que 
podem promover o desenvolvimento 
social. Para tanto, levar-se-á em conta 
os resultados obtidos em relatórios 
efetuados pelos estudantes, a partir 
da diversidade de tipologias textuais, 
resultantes das atividades propostas.

A justificativa de uma 
investigação se faz pela relevância 
trazida por ela. A contribuição social 
está na apresentação, ao estudante, de 
outras metodologias, de outras formas de 
produção de conhecimento na aplicação 
de um currículo em ação, que dialoga 
com o contexto cotidiano do estudante, 
levando em conta o uso das tecnologias 
e das várias linguagens em contextos 
multimodais. Além disso, olhar para a 
construção do conhecimento, de forma 
integral e interdisciplinar, para que faça 
sentido e atenda às demandas sociais, 
para fora dos muros escolares. 

2 Referencial Teórico

Romper com a aprendizagem 
disciplinar, fechada e engessada, que 
desconsidera a integralidade do aluno, 
é fundamental na busca do pensamento 
crítico tanto dos docentes quanto dos 
estudantes. 

Um processo educativo 
desenvolvido na perspectiva 
interdisciplinar possibilita o 
aprofundamento da compreensão 
da relação entre teoria e prática, 
contribui para uma formação mais 
crítica, criativa e responsável e 
coloca escola e educadores diante 
de novos desafios” (THIESEN, 
2008, p. 550). 

Também para Santos (1988), a 
ideia da compartimentação dos saberes 
limita o crescimento da própria ciência, 
uma vez que essa fragmentação impede 
a visão do conhecimento como amplo e 
múltiplo. De acordo com o sociólogo,

O conhecimento é tanto mais 
rigoroso quanto mais restrito é 
o objeto sobre que incide. Nisso 
reside, aliás, o que hoje se 
reconhece ser o dilema básico 
da ciência moderna: o seu rigor 
aumenta na proporção direta da 
arbitrariedade com que espartilha 
o real. Sendo um conhecimento 
disciplinar, tende a ser um 
conhecimento disciplinado, isto 
é, segrega uma organização do 
saber orientada para policiar as 
fronteiras entre as disciplinas 
e reprimir os que as quiserem 
transpor (SANTOS, 1988, p. 64).

Ao abrir o olhar para o 
entendimento da ciência e do homem 
como não fragmentados, cujas demandas 
exigem a compreensão de relações 
sistêmicas cada vez mais complexas, a 
compartimentação dá lugar a uma rede 
de conhecimento que caminha, constrói 
e produz em diálogo com diversas áreas 
do saber, a fim de mitigar problemas que 
a própria especialização trouxe. Além 
disso, há na perspectiva positivista a 
tentativa de investigar exclusivamente 
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a objetividade, sem a intervenção do 
sujeito, e a busca de uma neutralidade, 
de não intervenção de olhares do 
pesquisador ou qualquer outro sujeito. 
No entanto, diante das mudanças que 
acompanham e transformam o mundo e 
o próprio sujeito, essa visão especialista 
do conhecimento se torna estreita, 
pois não compreende a realidade que 
se desvenda complexa, abrangente e 
múltipla. 

A interdisciplinaridade nega que 
a divisão em disciplinas seja o limite das 
fronteiras de um conhecimento e propõe 
a ruptura e superação dessas redes 
fronteiriças. Ela é a certificação de que 
as disciplinas devem ser estudadas, a 
partir de trocas e integração, por meio de 
projetos que se interpenetram e dialogam 
conceitual e metodologicamente em 
diversas áreas do saber, a fim de 
sanar obstáculos inerentes à vida em 
sociedade.  De acordo com Japiassu 
(1976, p. 74):

a interdisciplinaridade se 
caracteriza pela intensidade das 
trocas entre os especialistas 
e pelo grau de integração real 
das disciplinas, no interior 
de um projeto específico de 
pesquisa. [...] podermos dizer 
que o papel específico da 
atividade interdisciplinar consiste, 
primordialmente, em lançar uma 
ponte para religar as fronteiras 
que haviam sido estabelecidas 
anteriormente entre as disciplinas 
com o objetivo preciso de 
assegurar a cada uma seu caráter 
propriamente positivo, segundo 
modos particulares e com 
resultados específicos.

Portanto, a interdisciplinaridade 
é percurso para a produção de 
conhecimento. Extrapolada a visão 
fragmentária e positivista e inseridos 
o sujeito e sua relação com o objeto, 
entende-se que há um solo fértil de 
possibilidades de estudo de uma 
disciplina com outras, uma relação 
de reciprocidade entre as áreas do 
conhecimento que propiciam trocas, 
problematizações e metodologias para 
a solução de problemas da sociedade. 
Sujeito, objeto e mundo se correlacionam, 
um influenciando o outro, o sujeito 
interfere no mundo e o mundo rebate 
nele, modificando-o e alterando sua 
relação com o conhecimento. Segundo 
Santos (1988, p. 57):

Depois da euforia cientista do 
século XIX e da consequente 
aversão à reflexão filosófica, 
bem simbolizada pelo 
positivismo, chegamos a finais 
do século XX possuídos pelo 
desejo quase desesperado 
de complementarmos o 
conhecimento das coisas com o 
conhecimento do conhecimento 
das coisas, isto é, com o 
conhecimento de nós próprios. 
[...] A análise das condições 
sociais, dos contextos culturais, 
dos modelos organizacionais 
da investigação científica, antes 
acantonada no campo separado e 
estanque da sociologia da ciência, 
passou a ocupar papel de relevo 
na reflexão epistemológica. 

Também Pombo (2008) afirma 
que foi, a partir do final do século XX, 
que o desenvolvimento das áreas 
científicas encontrou espaço promissor 
e possibilitou que novas disciplinas 
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surgissem nas fronteiras entre outras 
disciplinas clássicas ou na convergência 
delas: 

[...] já é possível identificar a 
existência de interciências, que 
seriam conjuntos disciplinares 
nos quais não há já uma ciência 
que nasça nas fronteiras de 
duas disciplinas fundamentais 
(ciências de fronteira) ou que 
resulte do cruzamento de 
ciências puras e aplicadas 
(interdisciplinas), mas que se 
ligam, de forma descentrada, 
assimétrica, irregular, capaz de 
resolver um problema preciso. 
Bons exemplos, segundo ela, 
são as ciências cognitivas e as 
ciências da computação. São 
conjuntos de disciplinas que se 
encontram de forma irregular 
e descentrada para colaborar 
na discussão de um problema 
comum. A juventude urbana, o 
envelhecimento, a violência, o 
clima ou a manipulação genética, 
por exemplo, são novidades 
epistemológicas que só um 
enfoque interdisciplinar pode 
procurar dar resposta (POMBO 
apud THIESSEN, 2008, p. 550).

Nessa medida, ao partir de 
um olhar para a educação, por meio 
da interdisciplinaridade, é inegável a 
promoção do desenvolvimento social, 
que na perspectiva de Sen (2000), 
é entendido como a associação não 
somente de fatores econômicos, mas 
também de fatores relacionados a 
uma melhoria de qualidade de vida 
dos indivíduos e a promoção da sua 
liberdade. Tal liberdade consiste na não 
privação dos direitos básicos e também 
na consciência e direito do cidadão em 
exercer sua participação social, como 

agente transformador. “A liberdade 
individual é essencialmente um produto 
social, e existe uma relação de mão 
dupla entre as disposições sociais que 
visão expandir as liberdades individuais 
não só para melhorar a vida de cada um, 
mas também para tornar as disposições 
sociais mais apropriadas e eficazes” 
(SEN, 2010, p. 46).

Assim, ao pensar no projeto 
de pesquisa com um olhar sobre a 
aprendizagem na sua completude, ou 
seja, a aprendizagem interdisciplinar e 
relevante para o crescimento não apenas 
no sentido tradicional escolar, mas 
considerando o estudante um indivíduo 
inserido dentro de um contexto social e 
em contato com múltiplas tecnologias, 
observou-se um alinhamento com 
a necessidade de uma pedagogia 
do design, o qual reconhece que as 
interações sociais estão cada vez mais 
multimodais 

Temos notado sobreposições 
cada vez mais frequentes das 
modalidades oral e escrita nas 
mais diversas interações em 
redes sociais, que se assemelham 
mais à fala do que a formas 
escritas formais, como cartas e 
memorandos. Isso representa 
um retorno à multimodalidade, 
em que a escrita tem perdido seu 
lugar especial como o modo mais 
eficaz de veicular significados 
através do tempo e do espaço, 
cedendo, com isso, cada vez 
mais lugar a outras tecnologias 
para registro e transmissão de 
significados via modalidades 
orais, visuais e gestuais. Como 
consequência, encontramo-nos 
constantemente engajados e, por 
isso, cada vez mais acostumados 
com a alternância de modos de 
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significação (COPE; KALANTZIS; 
PINHEIROS, 2020, p. 47).

A partir dessa perspectiva 
tecnológica e multimodal, a pedagogia 
do design entende a construção do 
conhecimento como um processo 
dinâmico e fluido, em constante 
construção e reconstrução, a partir da 
interpretação e experiências do aprendiz, 
que, a cada nova reconstrução, muda a 
si mesmo e ao mundo: 

O redesigned é, portanto, 
um resíduo, um traço de 
transformação que é deixado no 
mundo social do significado. Os 
textos do processo de designing 
se tornam, desse modo, 
recursos novos ressignificados 
(redesigned) para a construção 
do significado no jogo aberto e 
dinâmico de subjetividades e 
significados, isto é, o desinging 
de uma pessoa se torna o 
recurso no universo de designs 
disponíveis de outra pessoa. É 
assim que o mundo muda (COPE; 
KALANTZIS; PINHEIROS, 2020, 
p. 176).

Ademais, pensar no currículo 
que abarca atividades com as quais 
se reconhecem as novas tecnologias 
como seu integrante é crucial para o 
desenvolvimento crítico do estudante3.

Essa revolução nas comunicações 
também impõe demandas 
inovadoras nas instituições 
escolares, como é a necessidade 
de que os cidadãos sejam 
educados, por meio de múltiplas 
alfabetizações imprescindíveis, 
para utilizar de uma maneira 
avançada e crítica as inovações 
tecnológicas que a revolução 
digital está gerando. (SANTOMÉ, 

2013, p. 42) 

Nasce a necessidade de um 
enfoque mais centrado nos processos 
educativos que no alargamento dos 
conteúdos, visto que aqueles englobam 
as peculiaridades, as necessidades dos 
estudantes e as atividades elaboradas 
com finalidades pedagógicas atendem 
às experiências e à realidade do 
discente. Assim, essa perspectiva 
experimental de currículo, baseada em 
Sacristán (2017), compreende a escola 
como uma agência socializadora em que 
os objetivos sobejam o conhecimento 
meramente acadêmico, para pensar um 
plano integral de educação: 

Essa orientação experimental 
apoia toda uma tradição 
moderna em educação que vem 
ressaltando a importância dos 
processos psicológicos no aluno, 
em contraposição aos interesses 
sociais e aos dos especialistas 
das disciplinas. As necessidades 
do aluno, tanto do ponto de 
vista de seu desenvolvimento 
como de sua relação com a 
sociedade, passam a ser pontos 
de referência na configuração dos 
projetos educativos. A atenção 
aos processos educativos e não 
apenas aos conteúdos é o novo 
princípio que apoia a concepção 
do currículo como a experiência do 
aluno nas instituições escolares 
(SACRISTÁN, 2017, p. 42).

3 O conhecimento e discussões teórico-
acadêmicas reunidos aqui sobre currículo 
já foram submetidas para o evento XXIV 
Encontro de Pesquisadores do Uni-FACEF 
que acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de 
novembro de 2023. O artigo se encontra 
em momento de resposta de aceite.
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Ainda, segundo o estudioso, é 
necessária a ponte entre teoria e ação, 
por meio de práticas pedagógicas que 
encontrem lugar na realidade. Essa visão 
atual decorre do declínio do pensamento 
positivista e do seu foco exclusivo no 
objeto de pesquisa e também em razão 
do crescente entendimento de que a 
educação deva ser emancipadora e, 
portanto, crítica e reflexiva. Assim, o 
currículo serve como ordenador dos 
procedimentos pedagógicos, à medida 
em que as atividades práticas que têm 
lugar em torno dele contemplam um 
processo de reflexão durante toda sua 
execução, o qual se sobrepõe ao mero 
cumprimento da ação. Dessa forma, 
garante-se o contínuo refletir sobre 
o processo como um todo. Ademais, 
inserido em um mundo em que as 
interações sociais se constituem como 
ato social, o currículo não pode estar 
isolado desse universo no qual ele está 
implantado e dialoga, ou seja, o currículo 
é uma construção social:

À medida que o currículo é um 
lugar privilegiado para analisar 
a comunicação entre as ideias 
e os valores, por um lado, e a 
prática, por outro, supõe uma 
oportunidade para realizar 
uma integração importante na 
teoria curricular. Valorizando 
adequadamente os conteúdos, os 
vê como linha conexão da cultural 
escolar com a cultura social. Mas 
a concretização de tal valor só 
pode ser vista em relação com 
o contexto prático em que se 
realiza, o que, por sua vez, está 
multicondicionado por fatores de 
diversos tipos, que se convertem 
em agentes ativos do diálogo entre 
o projeto e a realidade. Sendo 

expressão da relação teoria-
prática em nível social e cultural, o 
currículo molda a própria relação 
na prática educativa concreta e 
é, por sua vez, afetado por ela 
(SACRISTÁN, 2017, p. 53). 

Coll (2006) defende a ideia 
de currículo como um projeto com 
finalidade e funções específicas e as 
atividades educativas escolares devem 
ser planejadas almejando o alcance 
desses objetivos em sua execução. Para 
isso, o estudioso afirma que o currículo 
deve trazer informações sobre que 
ensinar, quando ensinar, como ensinar 
e que, como e quando avaliar. Contudo, 
entendendo a educação como um 
processo contínuo de análise, defende 
a ideia de que o currículo precisa estar 
aberto a novos olhares e perspectivas, 
além da necessidade de ser sempre 
revisitado, modificado, corrigido à 
medida que as experiências, exitosas 
ou não, acontecem. Ou seja, o currículo 
compõe um processo que deve ser 
constantemente analisado a fim de que 
seus objetivos sejam cumpridos:

Um projeto curricular não surge 
do nada – e muito menos no caso 
do ensino obrigatório –, mas parte 
de uma prática pedagógica que 
aspira a transformar e melhorar. 
Para isso, oferece novos pontos 
de vista e alternativas, mas 
também integra as experiências 
bem sucedidas. Por outro lado, 
como projeto educativo que é, o 
projeto curricular contrasta com 
a prática pedagógica e tem de 
estar permanentemente aberto 
às modificações e correções 
derivadas desse contraste (COLL, 
2007, p. 48).
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Ainda, para o autor, um currículo 
deve considerar alguns princípios 
quando da sua elaboração, estruturação 
e desenvolvimento. O primeiro deles é 
levar em consideração o conhecimento 
prévio do estudante, uma vez que ele parte 
de seu conhecimento de mundo, para 
construir novos conhecimentos. Dessa 
maneira, é necessário que o currículo 
abarque conteúdos significativos e que 
tenham funcionalidade na vida prática 
do estudante, para que dessa forma, 
ele consiga estabelecer cada vez mais 
relações de aprendizagem, e, portanto, 
aberto ao aprender a aprender (COLL, 
2007).

Diante da urgência em se 
cumprir as metas para o desenvolvimento 
sustentável do documento 
Transformando nosso mundo: a 
Agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável, organizado pela ONU, urge 
pensar na educação de qualidade como 
sustentação desses objetivos, uma 
vez que ela é ponto de partida para a 
concretização das demais metas:

[...] os esforços para se alcançar 
as metas dos ODS devem partir 
de todas as pessoas, individual 
ou coletivamente, seja dentro 
de empresas, instituições, 
organizações políticas ou de 
escolas. Nessa perspectiva, a 
educação de qualidade, como 
base desses esforços, passa a 
ser, ao mesmo tempo, um objetivo 
e um meio para se alcançar os 
demais ODS, sendo o único tema 
com essa propriedade. Todos os 
temas relacionados acima devem 
ser trabalhados na escola, em 
todos os níveis e modalidades, 
incluindo a formação continuada 
dos docentes (PEREIRA, 2022, 

p. 8).

Dessa forma, abre-se espaço 
para a construção de um currículo escolar 
que não mais ignora as diversidades, 
rompe com a fragmentação dos saberes 
e permite ao estudante sua plena 
liberdade a partir do seu desenvolvimento 
(SEN, 2010). Para tanto, um projeto 
curricular emancipador implica diálogo 
e participação do estudante em sua 
comunidade, buscando a sua autonomia 
e a construção do ser cidadão e solidário. 
De acordo com Santomé (1998, p. 129):

Uma das finalidades fundamentais 
que toda intervenção curricular 
pretende desenvolver e fomentar 
é a de preparar os alunos 
para serem cidadãos ativos e 
críticos, membros solidários 
e democráticos de e para 
uma sociedade similar. Uma 
meta desse alcance requer, 
consequentemente, que recursos 
e experiências de ensino e 
aprendizagem que dia-a-dia 
caracterizam a vida nas salas 
de aula, formas de avaliação e 
modelos organizativos promovam 
a construção dos conhecimentos, 
habilidades, atitudes, valores, 
normas, etc., necessários para 
ser um bom cidadão e cidadã. 

Ainda, segundo o estudioso, 
o ensino tradicional sujeitou-nos a 
compreender e analisar o mundo de 
maneira segmentada, fechada em 
blocos disciplinares que pouco ou nada 
tinham conexão com a realidade. Esse 
pensamento engessado repercute na 
maneira do sujeito lidar com e no mundo, 
trazendo dificuldades de entendimento 
e de questionamento do próprio 
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funcionamento social. Esse movimento 
social, cada vez mais complexo e mais 
conectado, reverbera para além da visão 
positivista de ciência ao olhar a construção 
dos saberes de modo interligado. A 
revolução científica habilita as ações 
interdisciplinares e mobiliza a escola a 
aderir a esse novo movimento que é mais 
dinâmico, volúvel e, portanto, exigente 
nas ações reflexivas. A atual produção 
de conhecimento interdisciplinar que 
a ciência tem construído requer do 
sistema escolar ações que mobilizem 
os estudantes a movimentarem-se além 
das balizas disciplinares para emergirem 
num universo de maior complexidade. O 
conhecimento e as tecnologias que daí 
derivam, demandam também ensinar 
aos estudantes o lidar com o incerto, o 
mutável, a colaboração coletiva. 

As revoluções científicas em 
curso exigem ensinar os alunos 
a assumir riscos, tomar decisões, 
implementar iniciativas, aceitar o 
acaso, responder ao inesperado 
e ao imprevisto. Além disso, são 
necessários modelos de ensino 
e aprendizagem que ajudem as 
crianças a serem mais reflexivas, 
a saberem julgar e avaliar a s 
tarefas e estratégias que estão 
envolvidas; uma educação que 
promova a cooperação e o 
trabalho em equipe, que faça 
com que se torne rotina pensar 
nos demais e em como ajudá-los, 
etc., dimensões que a educação 
mais tradicional tem descuidado 
(SANTOMÉ, 2013, p. 51).

Nessa medida, o currículo 
integrado se mostra uma alternativa a 
esse novo olhar sobre a construção de 
conhecimento, pois surge como uma 

possibilidade de resposta às visões de 
currículo que ora tratam o conteúdo do 
ensino básico como prioridade e de modo 
segmentado e disciplinar, esquecendo-
se das questões humanas e sociais que 
envolvem sua produção, ora privilegiam 
o conhecimento puramente técnico, o 
qual condena o sujeito à mão-de-obra 
engendrada pelas relações de poder. 
Além disso, as visões engessadas 
de currículo privilegiam a hegemonia 
de pensamento e desconsideram as 
diversidades que decorrem do coletivo e 
das diferentes formas de interagir com o 
mundo e os saberes: 

Essa visão do conhecimento, do 
núcleo comum tende a ignorar 
a diversidade de vivências, 
contextos, sujeitos que produzem 
conhecimentos colados a essas 
vivencias e contextos. Tende 
a ignorar e a secundarizar a 
pluralidade e diversidades de 
formas de ler, pensar o real 
concreto e impor uma única 
leitura e forma de pensar de um 
único coletivo humano, social, 
racial, de gênero ou espaço, 
como o conhecimento comum, 
único. Esses critérios de definição 
do conhecimento legítimo, único, 
comum ou esse padrão de 
conhecimento se enreda com o 
padrão de poder, de dominação-
subordinação nas sociedades. A 
sociedade crítica dos currículos 
avançou explicitando as 
relações políticas entre currículo-
conhecimento-poder. Não apenas 
de apropriação-negação do 
saber, mas da legitimação de um 
saber e deslegitimação, negação 
de outros saberes nos currículos. 
(ARROYO, 2013, p. 78).
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Dessa forma, o entendimento 
de que as práticas docentes devem 
ser acompanhadas por esse olhar do 
multiletramento fará diferença para 
os estudantes, pois considera as 
constantes transformações do mundo, 
das tecnologias e também as mudanças 
que eles, os estudantes, são para a 
sociedade, ao exercer seu papel ativo 
de agentes transformadores de sua 
realidade:

As implicações pedagógicas 
dessa mudança na concepção 
que subjaz o significado são 
enormes, pois uma pedagogia 
dos multiletramentos requer que 
reconheçamos o papel da agência 
no processo de construção de 
significado. Por meio desse 
reconhecimento, busca-se 
assim, criar uma pedagogia mais 
produtiva, relevante, inovadora, 
criativa e até emancipadora. 
Nesse sentido, o trabalho com 
letramentos na escola não se reduz 
a habilidades e competências, 
mas contribuir para formar alunos 
que sejam designers ativos de 
significado, com sensibilidade 
aberta às diferenças, à solução 
de problemas, à mudança e à 
inovação. A lógica da pedagogia 
dos multiletramentos reconhece, 
portanto, que a construção de 
significado é um processo ativo e 
transformador, o que parece ser 
mais apropriado para o mundo 
atual de mudanças e diversidades 
(COPE; KALANTZIS; PI-
NHEIROS, 2020, p. 177). 

Diante dessa demanda social 
de viabilizar pela educação caminhos 
para liberdade, o curso Novotec, 
pertencente ao Centro Paulo Souza, e 
sua proposta de currículo surgem como 

uma possibilidade de itinerário para os 
alunos do Novo Ensino Médio. 

Criadas pelo Decreto-Lei de 6 
de outubro de 1969, as Etecs possuem 
um regimento comum, aprovado pela 
deliberação CEETEPS Nº 87, de 28 
de dezembro de 2022 – cujo objetivo 
é nortear normas e regras de todas as 
Etecs. O artigo 4º desse documento 
normaliza:

As Unidades ETEC, terão 
por finalidades: I- capacitar o 
educando para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios 
para sua inserção e progressão no 
trabalho e em estudos posteriores; 
II- desenvolver no educando 
aptidões para a vida produtiva 
e social; III- constituir-se em 
instituição de produção, difusão 
cultural, científica, tecnológica e 
desportiva para a comunidade 
local ou regional (SÃO PAULO, 
2022, p. 2).

Há, portanto, em sua proposta 
pedagógica, um compromisso com a 
formação integral do aluno, na medida 
em que as ações educacionais das 
Etecs devem estar comprometidas não 
apenas para a inserção do estudante no 
mercado de trabalho, mas também para 
sua formação cidadã e transformação de 
sua realidade e entorno. 

De acordo com o Decreto 
65.176/2020, o Novotec tem dois objetivos: 
implementar o itinerário formativo de 
formação técnica e profissional e ampliar 
a oferta de ensino técnico e profissional 
no Estado de São Paulo, expandindo o 
acesso do jovem ao mundo do trabalho, 
ajustado às demandas de cada região do 
estado e de acordo com as exigências 
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contemporâneas da sociedade. 
Também a Deliberação CEE/

SP 186/2020, o qual estabelece normas 
relativas ao Currículo Paulista, dispõe, 
no artigo 10, do documento sobre o 
papel do itinerário V – formação técnica e 
profissional – como uma possibilidade de 
elaboração de programas educacionais 
que estimulem o aprimoramento das 
habilidades profissionais e da qualidade 
de vida dos estudantes, visando sua 
adaptação contínua às novas demandas 
do ambiente de trabalho contemporâneo, 
em constante mudança:

Art. 10. Na organização dos 
itinerários formativos devem 
ser observadas, entre outras, 
as possibilidades definidas na 
Resolução CNE/CEB Nº 3, de 
21/11/2018: [...] 
V - formação técnica e profissional: 
desenvolvimento de programas 
educacionais inovadores e 
atualizados que promovam 
efetivamente a qualificação 
profissional dos estudantes para 
o mundo do trabalho, objetivando 
sua habilitação profissional tanto 
para o desenvolvimento de vida e 
carreira, quanto para adaptar-se 
às novas condições ocupacionais 
e às exigências do mundo do 
trabalho contemporâneo e suas 
contínuas transformações, em 
condições de competitividade, 
produtividade e inovação, 
considerando o contexto local e 
as possibilidades de oferta pelos 
sistemas de ensino (SÃO PAULO, 
DELIBERAÇÃO 186/2020, 2020 
p. 5).

3. Procedimentos Metodológicos

No presente subitem, apresenta-
se o planejamento de uma pesquisa 

de campo que será conduzida para 
efetivação do projeto de investigação.

Assim, como metodologia, 
empregam-se as pesquisas bibliográfica 
e histórica, para a discussão e o 
entendimento da origem e concepção 
da interdisciplinaridade, bem como a 
construção ao longo do tempo do ensino 
Novotec e sua legislação até se chegar 
à atualidade. 

Partindo do princípio de que as 
atuais formas de vida social, as 
instituições e os costumes têm 
origem no passado, é importante 
pesquisar suas raízes, para 
compreender sua natureza 
e função. Assim, o método 
histórico consiste em investigar 
os acontecimentos processos 
e instituições do passado para 
verificar a sua influência na 
sociedade de hoje, pois as 
instituições alcançaram a sua 
forma atual através de suas partes 
componentes, ao longo do tempo, 
influenciadas pelo contexto 
cultural particular de cada época. 
Seu estudo, para uma melhor 
compreensão do papel que 
atualmente desempenham na 
sociedade deve remontar aos 
períodos de sua formação e de 
suas modificações (LAKATOS; 
MARCONI, 2003, p.106).

Ademais, utiliza-se o conceito 
da pedagogia do design como proposta 
de uma pedagogia mais produtiva e 
libertadora:

[...]o trabalho com letramentos 
na escola não se reduz a 
habilidades e competências, mas 
visa contribuir para formar alunos 
que sejam designers ativos de 
significado, com sensibilidade 
aberta às diferenças, à solução 
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de problemas,à mudança e a 
Inovação. A lógica da pedagogia 
dos multiletramentos reconhece, 
portanto, que a construção de 
significado é um processo ativo 
e transformador, o que parece 
ser mais apropriado para o 
mundo atual de mudanças 
e diversidades. (COPE; 
KALANTZIS; PINHEIROS, 2020, 
p. 177)

Também é utilizada a pesquisa-
ação (THIOLLENT, 1986), uma vez 
que, por meio dela, é possível estudar 
de maneira dinâmica os envolvidos, 
buscando uma transformação que 
ultrapasse a mera análise de dados:

A ideia de pesquisa-ação 
encontra. um contexto favorável 
quando os pesquisadores não 
querem limitar suas investigações 
aos aspectos acadêmicos e 
burocráticos da. maioria das 
pesquisas convencionais. 
Querem pesquisas nas quais 
as pessoas implicadas tenham 
algo a "dizer" e a "fazer". Não se 
trata de simples levantamento de 
dados ou de relatórios a serem 
arquivados. Com a pesquisa-ação, 
os pesquisadores pretendem 
desempenhar um papel ativo 
na própria realidade dos fatos 
observados (THIOLLENT, 1986, 
p. 16).

A partir dessa perspectiva, o 
desenvolvimento de uma pesquisa-
ação, para constatar a repercussão da 
prática do letramento do design torna-se 
pertinente. 

A proposta é de que haja a 
criação de um projeto interdisciplinar que 
será aplicado em cada ano do Ensino 
Médio do Novotec, em um total de três 

salas. A análise dos relatórios produzidos 
pelos estudantes levará em conta a 
análise de conteúdo referente ao design 
e aos possíveis impulsionamentos a 
cada ano: 

A pesquisa-ação promove a 
participação dos usuários do 
sistema escolar na busca de 
soluções aos seus problemas. 
Este processo supõe que os 
pesquisadores adotem uma 
linguagem apropriada. Os 
objetivos teóricos da pesquisa 
são constantemente reafirmados 
e afinados no contanto com as 
situações abertas ao diálogo 
com os interessados, na sua 
linguagem popular (THIOLLENT, 
1986, p. 75).

A cada ano e a cada turma 
serão solicitadas produções textuais 
distintas, em um projeto que trabalhará 
a diversidade de textos, exigidos na 
contemporaneidade. As produções serão 
resultantes de atividades realizadas 
em grupos de até 5 estudantes, o que 
resultará em torno de 6 projetos por 
turma.

O estudante será convidado 
a refletir, durante o desenvolvimento 
da atividade, sobre os elementos que 
envolvem o processo de construção do 
conhecimento a partir das dimensões 
social, política, cultural etc., enfim em 
contexto interdisciplinar. Os textos 
resultantes, assim, comporão o córpus 
da pesquisa, serão analisados por 
meio de seu conteúdo, tendo em 
vista as categorias correlacionadas à 
interdisciplinaridade e ao letramento em 
design.

.
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4. Resultados Parciais

Com o avanço do pensamento 
Positivista, na 2ª metade do século 
XIX, houve desenvolvimento no campo 
científico que desaguou em uma maior 
fragmentação e compartimentação 
do conhecimento, cada vez mais 
especializado. No entanto, o movimento 
contemporâneo visa, por meio da 
interdisciplinaridade, frear essa visão de 
que os saberes devam ser entendidos e 
estudados de maneira segmentada. 

Ademais, o currículo integrado 
torna o aprendizado mais significativo 
para o estudante, pois é possível 
diálogos com o mundo real, a partir das 
experiências e conhecimento prévio 
dos estudantes, que munidos de novas 
informações são capazes de construir 
e reconstruir saberes, adquirem novas 
habilidades, desenvolvem o pensamento 
crítico e a capacidade de resolução de 
problemas, aptidões fundamentais no 
mundo contemporâneo. 

5. Considerações Parciais

A Educação de Qualidade 
compõe um dos 17 ODS, como 
possibilidade para o desenvolvimento 
para a liberdade, na perspectiva de Sen 
(2010), que vai além do desenvolvimento 
social ao propor o pleno exercício da 
cidadania. É essa construção cidadã 
que imbui o indivíduo de competências 
e maior participação na solução de 
problemas, pois dá a ele potencial da 
sua conduta de agente transformador de 
sua realidade e de sua comunidade. 

Nessa medida, a educação 
precisa ser pensada, de modo a valorizar 
o indivíduo e muni-lo de habilidades, 
a fim de alcançar sua liberdade no 
mundo globalizado e múltiplo. Dessa 
forma, a interdisciplinaridade torna-
se caminho, pois rompe com o viés 
disciplinar privilegiado, a partir do 
Positivismo (JAPIASSU, 1976) ao propor 
um olhar coletivo sobre a produção de 
conhecimento com o qual o próprio 
desenvolvimento da ciência atualmente 
compactua (POMBO, 2018). 

Assim, por meio de uma 
compreensão mais profunda e 
permanente do conhecimento, o currículo 
integrado promove o desenvolvimento 
do pensamento crítico e da resolução 
de problemas, rota imprescindível para 
uma visão mais ampla de mundo e para 
o desenvolvimento como liberdade do 
cidadão como defende Sen (2010).
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Resumo
O objetivo geral desta pesquisa é investigar a 
contribuição das modalidades de telemedicina 
na rede pública de saúde para a promoção do 
desenvolvimento regional, sob a perspectiva 
do Desenvolvimento como Liberdade.
Palavras-Chave: Telemedicina. 
Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento 
como Liberdade.

parceria entre a Associação Médica 
Brasileira (AMB) e a Faculdade de 
Medicina da USP (FMUSP), revelou um 
aumento significativo de 2,56 médicos 
por mil habitantes, com projeção que essa 
proporção aumente nos próximos anos. 
Este aumento expressivo do número 
de profissionais é resultado da ampla 
oferta de vagas em cursos de graduação 
em medicina, o que tem contribuído 
para um aumento sem precedentes no 
contingente de profissionais no país 
(SCHEFFER et al., 2023). 

Porém, o estudo destaca que 
persistem desigualdades na distribuição 
geográfica e acesso a esses profissionais. 
Os dados mostram a disparidade na 
quantidade de médicos presentes 
nas capitais em comparação aos 
municípios do interior, onde as capitais 

Abstract
The general objective of this research is to in-
vestigate the contribution of telemedicine mo-
dalities in the public health network to promote 
regional development, from the perspective of 
Development as Freedom.
Keywords: Telemedicine. Regional 
development. Develop-ment as Freedom.

1. Introdução

A Constituição Federal de 1988 
tornou a saúde um direito de todos e 
dever do Estado, que deve ser garantido 
mediante ações de política pública. O 
conceito de saúde foi ampliado, deixando 
de ser apenas a ausência de doenças 
para tornar-se um conceito qualitativo. 
A Constituição estabelece então o 
sistema nacional de saúde sustentado 
nos princípios de universalidade, 
integralidade e equidade. Porém, as 
desigualdades sociais em saúde não 
são nenhuma novidade. É necessário 
superar fortes desigualdades para a 
promoção da saúde no país (BARATA, 
2009).

O estudo intitulado “Demografia 
Médica no Brasil 2023”, realizado em 
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têm uma média de 6,13 médicos por mil 
habitantes, em contrapartida a 1,84 no 
interior. O conjunto das 49 cidades com 
mais de 500 mil habitantes concentram 
32% da população brasileira e 62% dos 
médicos. Já nos 4.890 municípios com 
menos de 50 mil habitantes concentram 
31% da população e apenas 8% dos 
médicos (SCHEFFER et al., 2023). 

Nesse contexto, a telemedicina 
é um artificio com grande potencial 
para enfrentar os desafios atuais dos 
sistemas de saúde universais tais como 
acesso, equidade, qualidade e custo, 
em uma realidade onde a população 
se apresenta cada vez mais longeva e 
diante de mudanças nas concepções de 
saúde e doença (MALDONADO et al., 
2016).

A expansão tecnológica na área 
da saúde, especialmente a telemedicina, 
impulsionada pelo processo de 
transformação digital vivenciado na atual 
era da Indústria 4.0, pode contribuir 
para a promoção do desenvolvimento 
regional.

Portanto, a partir da intenção de 
investigar a contribuição das modalidades 
de telemedicina na rede pública de saúde 
para o desenvolvimento regional, sob a 
perspectiva do Desenvolvimento como 
Liberdade proposto por Sen (2010), 
apresenta-se o seguinte problema de 
pesquisa: como a telemedicina pode 
contribuir para o desenvolvimento 
regional?

O objetivo geral desta 
pesquisa é investigar a contribuição 
das modalidades de telemedicina na 
promoção do desenvolvimento regional. 

O objetivo geral será cumprido pelos 
seguintes objetivos específicos: 1) 
Analisar a relação da telemedicina 
com o desenvolvimento regional; 2) 
Analisar o conceito de Desenvolvimento 
como Liberdade e a sua relação com 
a telemedicina; 3) Investigar quais 
aspectos de Desenvolvimento como 
Liberdade podem ser proporcionados 
pela telemedicina e qual a sua 
contribuição para o desenvolvimento 
regional.

A discussão de como a 
telemedicina pode contribuir para 
a promoção do desenvolvimento 
regional, tendo em vista uma atividade 
relativamente emergente, tem sido 
pouco explorada pelos pesquisadores 
da área de desenvolvimento regional. 

Neste cenário, o estudo 
e a percepção da contribuição da 
telemedicina para a promoção do 
desenvolvimento regional sob a 
perspectiva do Desenvolvimento como 
Liberdade, justifica-se importante, visto 
que o tema pode integrar agendas 
de políticas públicas que objetivem a 
promoção do bem-estar e da qualidade 
de vida das pessoas.

O presente artigo está 
organizado em quatro seções, sendo 
esta a primeira, dedicada à Introdução. 
A seção 2 apresenta o Referencial 
Teórico, já na seção 3 é apresentado 
os Procedimentos Metodológicos, na 
seção 4 os Resultados Parciais e por 
fim, na seção 5, serão apresentadas as 
Considerações Parciais.
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2. Referencial Teórico

2.1 Implantação do SUS: A 
democratização do acesso à saúde

A Constituição Federal de 1988, 
por meio da implantação do SUS com seus 
princípios norteadores de universalidade, 
integridade e equidade, representou um 
marco importante na história da saúde 
pública no Brasil, promovendo políticas 
descentralizadoras e a construção de 
uma nova forma de pensar e fazer 
saúde. Até então, a garantia da saúde 
estava vinculada à Previdência Social 
e sujeita a um crescente processo de 
privatizações. A saúde passa a ser 
reconhecida como direito do cidadão e 
dever do Estado. Assim, cabe ao Estado 
a responsabilidade de garantir de forma 
universal o acesso igualitário de todos 
os cidadãos aos serviços de saúde 
(FISCHBORN, 2015).

Com a Constituição da República 
de 1988, a saúde passou a ser 
reconhecida como um direito 
social, isto é, inerente à condição 
de cidadão. Assim, coube ao 
poder público o encargo de 
garanti-lo: A saúde é direito de 
todos e dever do Estado (art. 196). 
Essa conquista política e social 
pode ser atribuída a diversas lutas 
e esforços empreendidos pelo 
Movimento da Reforma Sanitária, 
entre 1976 e 1988 (PAIM, 2015, 
pg. 28).

Para Travassos e Castro (2012), 
o princípio da equidade no acesso aos 
serviços de saúde orienta os sistemas 
de saúde de vários países, porém é 
fundamental diferenciar a equidade nas 

condições de saúde da equidade no 
acesso e na utilização de serviços de 
saúde.

As condições de saúde de uma 
população estão fortemente 
associadas ao padrão 
de desigualdades sociais 
existente na sociedade. Já as 
desigualdades sociais no acesso 
e na utilização de serviços de 
saúde são expressão direta 
das características do sistema 
de saúde. A disponibilidade de 
serviços e de equipamentos 
diagnósticos, a distribuição 
geográfica, os mecanismos de 
financiamento dos serviços e 
sua organização representam 
características do sistema que 
podem facilitar ou dificultar o 
acesso aos serviços de saúde 
(TRAVASSOS e CASTRO, 2012).

A implementação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), trouxe consigo 
desafios significativos na busca pela 
universalidade, integridade e equidade 
no acesso à saúde. Uma das soluções 
modernas que têm contribuído para 
a realização desses princípios é a 
telemedicina.

2.2 Telemedicina

Os sistemas de saúde em 
todo o mundo enfrentam uma série 
de desafios, nos quais se destacam o 
acesso, equidade, qualidade e custo 
como sendo os principais problemas. 
Essa realidade ocorre em um contexto 
em que a população se apresenta cada 
vez mais longeva e com mudanças 
nas concepções de saúde e doença 
(MALDONADO et al., 2016).
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Nesse cenário, a telemedicina 
surge como uma solução de grande 
potencial para enfrentar esses desafios. 
Em termos gerais, pode ser definida 
como a aplicação das Tecnologias de 
Informação e Comunicação na área 
da saúde, com o objetivo de ampliar a 
oferta e a abrangência da assistência 
médica, principalmente em situações em 
que a distância representa um obstáculo 
significativo (MALDONADO et al., 2016).

Germinari e Oliveira (2021) 
enfatizam que a telemedicina 
desempenha um papel coadjuvante 
essencial aos serviços de saúde, pois 
possibilita a superação de alguns dos 
desafios enfrentados pela sociedade 
moderna e oferece a oportunidade de 
aprimorar a melhoria da prestação dos 
serviços médicos, alicerçando assim a 
promoção do direito social à saúde.

No esteio da Terceira Revolução 
Industrial, período marcado por 
significativos avanços tecnológicos, a 
telemedicina se desenvolveu e promoveu 
a integração dos serviços de saúde 
com as tecnologias digitais. A tendência 
da sua adoção, impulsionada pelas 
necessidades de cuidados de saúde da 
sociedade moderna e potencializada pelas 
inovações tecnológicas emergentes do 
período denominado Quarta Revolução 
Industrial, tem se consolidado como uma 
solução transformadora na prestação 
de assistência médica (MALDONADO e 
CRUZ, 2021).

No Brasil sua prática é 
regulamentada desde a Resolução nº 
1.643/2002 do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), no entanto, restrita a 

situações específicas, onde a define 
como a prática da medicina através 
do uso de metodologias interativas 
de comunicação audiovisual e de 
dados, visando assistência, educação 
e pesquisa em saúde (CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA, 2002).

Em decorrência da crise 
desencadeada pelo coronavírus (SARS-
CoV-2), é sancionada a Lei nº 13.989 
em 2020, a qual amplia e autoriza, em 
caráter emergencial, o uso temporário 
de modalidades da telemedicina durante 
o combate à Covid-19 (BRASIL, 2020). 
A telemedicina ganhou notoriedade, 
sua adoção se concretizou como uma 
forma viável e eficaz de proporcionar 
atendimento médico. Nesse mesmo 
período, o CFM como uma medida de 
aprimorar a eficiência dos serviços de 
saúde prestados durante o combate à 
crise, por meio do Ofício nº 1.756, datado 
de 19 de março de 2020, reconhece 
em caráter excepcional e temporário a 
possibilidade e a eticidade de seu uso, 
a ser exercida através das modalidades 
de teleorientação, telemonitoramento 
e a teleinterconsulta (CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA, 2020).

Essas modalidades foram 
definidas pelo CFM nos seguintes 
termos:

(i) Teleorientação: para que 
profissionais da medicina 
realizem à distância a orientação 
e encaminhamento de 
pacientes em isolamento; (ii) 
Telemonitoramento: ato realizado 
sob orientação e supervisão 
médica para monitoramento ou 
vigência à distância de parâmetros 
de saúde e/ou doença; e (iii) 
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Teleinterconsulta: exclusivamente 
para troca de informações e 
opiniões entre médicos, para 
auxílio diagnóstico ou terapêutico 
(CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 2020).

Nessa realidade, a telemedicina 
surge como uma estratégia eficaz 
para apoiar profissionais de saúde 
em locais remotos e em momentos 
de distanciamento social e restrições 
de deslocamento, além de possibilitar 
assistência para pacientes em cenários 
com grandes disparidades de acesso 
aos serviços de saúde e desigualdade na 
distribuição de médicos (NEVES, 2022).

Maldonado, Marques e 
Cruz (2016), defendem a necessária 
perspectiva interdisciplinar e 
multidisciplinar sobre a telemedicina, 
sustentando que:

A telemedicina não é uma 
atividade exclusivamente médica, 
e sim a sinergia entre profissionais 
de saúde e de tecnologia, para o 
desenvolvimento de atividades 
multiprofissionais que envolvem 
gestão e planejamento, pesquisa 
e desenvolvimento de conceitos 
e soluções em educação, 
assistência e pesquisa científica 
em saúde, além de aspectos 
éticos e legais. Portanto, mais 
que um conjunto de atividades 
multiprofissionais, é uma área 
de atuação interdisciplinar 
(MALDONADO, MARQUES E 
CRUZ, 2016).

2.3 Desenvolvimento como Liberdade

Refletir sobre o conceito 
de desenvolvimento é uma tarefa 
complexa. A perspectiva capitalista 

frequentemente nos induz a associar o 
desenvolvimento de forma histórica e 
sistemática ao crescimento econômico, 
industrialização, aumento do Produto 
Interno Bruto (PIB), consumo e outros 
indicadores que, quando analisados de 
maneira isolada, oferecem uma visão 
limitada do verdadeiro progresso de uma 
região. Por outro lado, existem autores e 
correntes de pensamento que discordam 
dessa abordagem convencional. 
Essas perspectivas se fundamentam 
nos questionamentos: Somos mais 
felizes devido ao progresso? A lógica 
de mercado serve aos interesses de 
todos e está alinhada com objetivos 
comuns? Estamos dispostos a aceitar 
o crescimento econômico a qualquer 
custo? Ter crescimento econômico 
automaticamente se traduz em uma 
melhoria na qualidade de vida de 
toda a população? Crescer para quê? 
(FISCHBORN, 2015).

O economista Amartya Sen, 
em seu livro Desenvolvimento como 
Liberdade, sustenta que é impossível 
pensar em desenvolvimento aos 
indivíduos privados de liberdades 
essenciais. Desta forma, o 
desenvolvimento não está atrelado 
apenas a indicadores de crescimento 
econômico, mas permeia áreas 
fundamentais do individuo e da 
sociedade, como acesso aos serviços 
de saúde, educação e cidadania 
(FISCHBORN, 2015). Para Sen,

[...] o desenvolvimento consiste 
na eliminação de privações de 
liberdade que limitam as escolhas 
e as oportunidades das pessoas 
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de exercer ponderadamente sua 
condição de agente (SEN, 2010, 
p. 10).

Assim, o desenvolvimento 
com enfoque nas liberdades humanas 
contrasta com perspectivas mais 
limitadas, como as que identificam 
desenvolvimento com o aumento 
de produção de bens e valores, do 
crescimento do Produto Nacional 
Bruto (PNB), industrialização, avanço 
tecnológico, aumento de renda per 
capita ou modernização social (SEN, 
2010, p. 16).

A Constituição de 1988 
reconheceu a saúde como um direito 
de todos e um dever do Estado, 
estabelecendo as bases para um 
sistema de saúde universal no Brasil. 
Tal reconhecimento dialoga com a 
perspectiva de Desenvolvimento como 
Liberdade proposta por Amartya Sen. 
Nesta perspectiva, o conceito de 
desenvolvimento destaca que o foco 
na condição humana é essencial, de 
forma que a liberdade seja o meio e o 
fim para se atingir o desenvolvimento 
(FISCHBORN, 2015).

Sen (2010) introduz o conceito 
de “funcionamentos” (functionings), que 
traduzem-se por estados e atividades 
que as pessoas valorizam em suas vidas.

Para Fischborn (2015),

A saúde é um dos principais 
funcionamentos a que um 
indivíduo deve ter acesso, e 
qualquer obstáculo que o impeça 
de alcançá-la configuram fontes 
de privação e limitação de acesso 
à liberdade (FISCHBORN, 2015).

Já as "capacidades" constituem 
um tipo de liberdade que referem-se às 
oportunidades e possibilidades reais 
que as pessoas têm para poder realizar 
os funcionamentos considerados 
importantes. Amartya Sem argumenta 
que o desenvolvimento deve ser visto 
como um processo que expande as 
capacidades das pessoas, permitindo 
que elas alcancem os “funcionamentos” 
(SEN, 2010).

Nesse contexto, a telemedicina 
surge como uma ferramenta promissora 
que tem o potencial de facilitar o acesso 
aos cuidados de saúde, ampliando as 
liberdades individuais e promovendo 
um desenvolvimento humano mais 
equitativo.

3. Procedimentos Metodológicos

O método de pesquisa a ser 
utilizado é o exploratório qualitativo, pois, 
de acordo com Gil (2022), as pesquisas 
de natureza exploratória proporcionam 
maior proximidade com o problema, com 
o propósito de torná-lo mais evidente ou 
possibilitar a construção de hipóteses. 
Desta forma, a pesquisa inicia-se 
através de uma revisão bibliográfica com 
o objetivo da construção de uma base 
teórica norteadora para a investigação 
proposta no problema de pesquisa. 

A pesquisa se estenderá 
a um estudo de campo, visando o 
conhecimento mais aprofundado da 
realidade. O estudo será feito em 
Ituverava-SP, um município do interior 
paulista que, de acordo com a Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados 
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(SEADE), tem, em 2023, a população de 
40.508 habitantes, com uma densidade 
de 57,4 habitantes/km2.

O método de investigação 
utilizado para coleta de dados será 
um questionário destinado aos 
estabelecimentos de saúde pública 
localizados no município, com o intuito 
de analisar a percepção dos usuários em 
relação às modalidades de telemedicina 
praticadas nessas instituições.

A coleta de dados se expandirá 
a entrevistas em profundidade com 
gestores dos estabelecimentos de saúde. 
As entrevistas serão realizadas mediante 
a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).

A análise dos dados obtidos 
ocorrerá por meio das técnicas de análise 
de conteúdo e discurso com base em 
Bardin (2016) e Minayo (2014).

No presente estudo, foram 
identificadas categorias de análise 
fundamentais para orientar a investigação. 
Estas categorias, relacionadas à 
telemedicina, suas modalidades e a 
percepção dos usuários, servirão como 
base sólida para a formulação das 
questões que comporão o instrumento 
de coleta de dados, o qual será um 
roteiro de questões estruturadas. A 
população-alvo selecionada para este 
estudo será composta pelos usuários 
das modalidades de telemedicina dos 
estabelecimentos de saúde públicos 
situados em Ituverava – SP, bem como 
pelos gestores dessas instituições. 
Esta abordagem proporcionará uma 
análise abrangente e representativa das 
percepções e experiências relacionadas 

à telemedicina nesse contexto específico.

4. Resultados Parciais

Os resultados esperados 
consistem na confirmação, ou não, 
da hipótese sobre as maneiras pelas 
quais a telemedicina pode contribuir 
para o Desenvolvimento Regional. 
Ressalta-se que, por ainda estar em 
fase de projeto, não há ainda execução 
da investigação, tampouco resultados 
parciais provenientes da pesquisa de 
campo.

5. Considerações Parciais

No cenário atual, a telemedicina 
ganhou um impulso significativo devido 
à pandemia e as novas tecnologias 
impulsionadas pela Revolução 4.0. Se 
destacando como uma estratégia eficaz 
para lidar com os inúmeros desafios 
enfrentados pelos sistemas de saúde.

Embora sua adoção tenha 
experimentado avanços e retrocessos, 
a telemedicina se destaca como uma 
ferramenta eficaz para democratizar o 
acesso aos serviços de saúde em áreas 
remotas e em cenários marcados por 
grandes disparidades de acesso aos 
serviços de saúde e desigualdade na 
distribuição de especialistas.

A telemedicina no âmbito do SUS 
desempenha um papel fundamental na 
promoção do desenvolvimento humano 
e social.

O presente artigo delineou uma 
proposta de pesquisa direcionada para 
estabelecimentos de saúde pública. Ao 
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conduzir este estudo, haverá produção de 
conhecimento científico relevante sobre 
o tema em questão. Esse conhecimento 
pode, por sua vez, ser incorporado 
às agendas de políticas públicas que 
objetivem a promoção do bem-estar e 
melhoria da qualidade de vida.
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Resumo
O presente estudo busca avaliar a 
funcionalidade de pacientes idosos de um 
ambulatório de geriatria, visando propor ações 
que busquem manter a funcionalidade, de 
forma a promover o desenvolvimento regional.
Palavras-Chave: Envelhecimento, 
funcionalidade, desenvolvimento regional.

e 65 anos ou mais em países 
desenvolvidos. A própria definição, com 
base na faixa etária, evidencia que o 
processo de envelhecimento acontece de 
forma diferente em cada local, sofrendo 
interferências culturais, econômicas, 
sociais e políticas (Delboni et al, 2020). 
E, embora esteja acontecendo no mundo 
todo, está evoluindo de forma mais rápida 
nos países em desenvolvimento. Dos 
15 países com mais de 10 milhões de 
idosos, 7 são países em desenvolvimento 
(UNFPA, 2012). 

Em 2050 haverá mais idosos do 
que crianças menores de 15 anos. Dados 
do Fundo de Populações das Nações 
Unidas (UNFPA)  também trazem que em 
2050 10% da população africana terá 60 
anos ou mais, comparada com 24% na 
Ásia, 24% na Oceania, 25% na América 
Latina e Caribe, 27% na América do 

Abstract
This study aims to evaluate the functional ability 
of elder patients in a geriatric service, in a way 
to propose actions for functional maintenance 
as a form of promoting regional development.
Keywords: aging, functionality, regional 
development.  

1. Introdução

A redução da natalidade e da 
mortalidade levam a uma desaceleração 
do crescimento populacional e 
envelhecimento progressivo no mundo. 
Este fenômeno é complexo e irreversível, 
sendo tema prioritário na agenda 
governamental e exigindo intervenções 
do Estado e da sociedade através de 
políticas públicas que contemplem as 
demandas dessa nova estrutura social. 
Para isto, faz-se necessário entender 
o processo de envelhecimento em si, 
suas particularidades no aspecto físico 
(biológico), psíquico e social (Silveira et 
al, 2013 apud Delboni et al, 2020). 

Considera-se  pessoa idosa, 
segundo a Organização Mundial de 
Saúde, o indivíduo que tem 60 anos ou 
mais em países em desenvolvimento, 
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Norte e 34% na Europa. 
Este processo é acompanhado 

pela feminização do envelhecimento. 
Hoje, para cada 100 mulheres com 
60 anos ou mais em todo o mundo, há 
apenas 84 homens. E para cada grupo 
de 100 mulheres com 80 anos ou mais, 
existem apenas 61 homens (UNFPA, 
2012). O entendimento de como 
envelhecer afeta homens e mulheres 
de forma diferente é necessário, pois 
as relações de gênero estruturam todo 
o curso da vida e impactam no acesso 
à recursos e serviços de saúde e social.

No Brasil, dados do IBGE trazem 
que a população do país aumentou 7,6% 
entre 2012 e 2021. Neste período, o 
número de pessoas com 60 anos ou mais 
foi de 22,3 milhões para 31,2 milhões, 
crescendo 39,8%. 

 
“A razão de dependência de 

jovens passou de 34,4 crianças e 
adolescentes por 100 pessoas em idade 
potencialmente ativas, em 2012, para 
29,9 em 2021. Já a razão de dependência 
dos idosos aumentou de 11,2 para 14,7 
no mesmo período” (AGENCIA BRASIL, 

2012). 
No Estado de São Paulo, a taxa 

de crescimento anual da população 
acima de 60 anos quadruplicou no 
período de 1950 a 2022, com um 
aumento da proporção de idosos de 
4,4% para 16,2% (SEADE, 2022). 

O índice de envelhecimento é 
variado nos municípios, chegando a ser 
superior a 100% nas cidades com menos 
de 10 mil habitantes (SEADE, 2022). 

A feminização do envelhecimento 
também é uma realidade no Estado, 
em que a população idosa feminina, 
numericamente, supera em 32% a 
masculina (SEADE, 2023) 

Diante destes dados, 
entendendo que o desenvolvimento 
regional é um tema multidimensional, 
que envolve diferentes aspectos e 
sujeitos num determinado território, 
e, considerando que o processo de 
envelhecimento populacional, embora 
mundial, contempla especificidades de 
cada região, faz-se necessário conhecer 
os indicadores e como este processo 
ocorre em nível regional  (KIST; AREOSA, 
2014) . Isto implica entender as condições 
de vida de determinada população em 
uma região e suas demandas, de modo 
a fomentar e cumprir políticas públicas 
direcionadas para o bem estar destes 
indivíduos, contribuindo-se assim para o 
desenvolvimento social. 
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2. Referencial Teórico

2.1 A relação entre o  processo de 
envelhecimento e Desenvolvimento 

Amartya Sen, filósofo e 
economista indiano, reflete que 
o desenvolvimento, para além do 
crescimento econômico, é um processo 
de expansão das liberdades individuais. 
Assim, é necessário reduzir as 
desigualdades sociais e proporcionar 
à toda população condições de saúde, 
educação, trabalho, lazer e um ambiente 
de vida saudável para que essas 
liberdades sejam garantidas (SEN, 
2000). 

Assim, o desenvolvimento 
- inclusive regional - só pode ser 
concretizado quando há a valorização 
dos indivíduos e o bem estar das 
gerações presentes e futuras estejam 
protegidos. Ou seja, uma determinada 
região apenas poderá se desenvolver, 
segundo a proposição de Amartya Sen, 
se suas liberdades forem garantidas. 

Sen descreve ainda a liberdade 
como meio de não sucumbir à morte 
prematura. Desta forma, o processo 
de envelhecimento populacional está 
relacionado ao nosso desenvolvimento 
enquanto sociedade.

Considerando o conceito de 
desenvolvimento deste autor, entendendo 
o processo de envelhecimento como 
uma própria consequência da melhoria 
de vida da população, é necessário 
também garantir as liberdades 
individuais (e coletivas) dos idosos, de 
forma a contemplar suas necessidades 

particulares. 
Neste caminho, é fundamental 

discutir então a manutenção da 
funcionalidade física e cognitiva, como 
forma de garantir a liberdade do idoso e 
entendendo este aspecto como parte do 
processo de desenvolvimento social. 

2.2 Os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU e a Década do 
Envelhecimento Saudável 

Contextualizados sobre 
o conceito de desenvolvimento, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
propõe os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - 17 ODS da Agenda 
2030. Esta agenda busca concretizar 
um plano de ação de escopo mundial 
para a melhoria de vida das pessoas, 
minimizando desigualdades, garantindo 
liberdades e preservando o planeta para 
gerações futuras - garantindo também 
as liberdades das gerações que virão. 

Considerando então o 
envelhecimento populacional vigente, a 
OPAS (Organização Pan Americana de 
Saúde - braço da ONU) cria a Década 
do Envelhecimento Saudável, seguindo 
a Agenda 2030. 

A Década do Envelhecimento 
Saudável 2021-2030, declarada 
pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em dezembro de 2020, é a 
principal estratégia para construir 
uma sociedade para todas as 
idades. Esta iniciativa global 
reúne os esforços dos governos, 
da sociedade civil, das agências 
internacionais, das equipas 
profissionais, da academia, dos 
meios de comunicação social e 
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do setor privado para melhorar 
a vida das pessoas idosas, 
das suas famílias e das suas 
comunidades. Baseia-se em 
orientações anteriores, como a 
Estratégia Global e o Plano de 
Ação da Organização Mundial da 
Saúde sobre Envelhecimento e 
Saúde 2016-2020, a Declaração 
Política e o Plano de Ação das 
Nações Unidas de Madri sobre 
o Envelhecimento e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030 das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável (OPAS, 2020).

As principais áreas de atuação 
da Década são: mudar a forma como 
pensamos, sentimos e agimos com 
relação à idade e ao envelhecimento, 
garantir que as comunidades promovam 
as capacidades das pessoas idosas, 
entregar serviços de cuidados integrados 
e de atenção primária à saúde centrados 
na pessoa e adequados à pessoa idosa, 
e, propiciar o acesso a cuidados de longo 
prazo às pessoas idosas que necessitem 
(OPAS, 2020). 

2.3 A avaliação funcional como foco 
do cuidado ao Idoso e promoção do 
Desenvolvimento Saudável 

Entende-se que o 
envelhecimento populacional pode 
ser considerado um reflexo do 
desenvolvimento social, com a melhora 
da expectativa de vida. Porém partindo 
do conceito do desenvolvimento com 
liberdade de Amartya Sen, apenas 
seremos livres se mantivermos nossa 
autonomia e independência (SEN, 2000, 
p.33).

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) afirma que o 
envelhecimento saudável é “o processo 
de desenvolver e manter a habilidade 
funcional que possibilita o bem-estar na 
idade avançada” (OPAS, 2022). 

Desta forma, o envelhecimento 
traz consigo a demanda por cuidados 
voltados à manutenção da funcionalidade 
do indivíduo que envelhece. Ou seja, as 
Políticas Públicas necessitam entender 
as limitações que o envelhecimento 
pode trazer e propor ações que visem 
a avaliação funcional e busquem sua 
manutenção ao longo da vida (PERONI 
et al, 2023). 

O aumento da expectativa 
de vida não garante que as pessoas 
estejam vivendo com melhor saúde. A 
dependência funcional é hoje uma das 
maiores dificuldades na assistência 
ao idoso, sobrecarregando família, 
Estado e Comunidade. Além de cercear 
a qualidade de vida do indivíduo que 
envelhece (PERONI et al, 2023).

Este envelhecimento da 
população traz consigo desafios, 
um deles é como responder a uma 
procura crescente por serviços 
de atenção a longo prazo num 
contexto de redução das redes 
de cuidado tradicional. Na prática, 
10,5% das pessoas com 65 
anos ou mais estão em situação 
de dependência funcional, e a 
porcentagem sobe para 29% 
entre os idosos com mais de 85 
anos. Em termos absolutos, isto 
significa mais de 2 milhões de 
pessoas com mais de 65 anos 
e com dificuldades para realizar 
atividades básicas da vida diária, 
sendo que este número pode 
chegar a mais de 6 milhões de 
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pessoas até 2050 (PERONI et al, 
2023). 

Entende-se por capacidade 
funcional a possibilidade do indivíduo 
cuidar de si mesmo. Em Geriatria 
e Gerontologia, duas das escalas 
estruturadas mais utilizadas para fazer 
esta avaliação são a escala de Atividades 
Básicas de Vida Diária (Katz) e de 
Atividades Instrumentais de Vida Diária 
(Lawton). A utilização destas escalas 
possibilita a classificação do grau de 
dependência do idoso e a programação 
de cuidado. 

Abordagens que reforçam 
a recuperação, adaptação e o 
desenvolvimento psicossocial devem ser 
o foco das políticas de saúde pública na 
promoção do envelhecimento saudável, 
e não apenas o controle de doenças. 
(OPAS, 2020). 

No Brasil, contamos desde 
2006 com o estabelecimento da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa (PNSI). A PNSI já contemplava, 
mais de 10 anos antes da proposta da 
Década do Envelhecimento Saudável, 
o conceito de que saúde para o idoso 
está mais relacionado à sua autonomia e 
independência do que pela presença ou 
ausência de doença, e que a promoção 
do envelhecimento ativo, mantendo a 
capacidade funcional, é a meta de toda 
ação de saúde (BRASIL, 2006). 

A PNSI também leva em 
consideração em suas diretrizes a 
desigualdade socioeconômica e de 
gênero, o processo de feminização do 
envelhecimento e o ônus para a família e 
Estado o grau de dependência dos idosos 

Reconhece que incapacidade funcional, 
limitação física, cognitiva e sensoriais 
não são consequências inevitáveis do 
envelhecimento e que são passíveis de 
prevenção. Além de estabelecer que a 
implementação da avaliação funcional 
individual e coletiva é um instrumento 
gerencial imprescindível para determinar 
o risco funcional da população, pois, 
baseados na condição funcional, ações 
de atenção primária, de prevenção 
(primária, secundária e terciária), de 
reabilitação poderão ser planejadas, 
para a recuperação da autonomia, 
prevenção de declínio e recuperação de 
saúde. (Brasil, 2006). 

2.4 Atenção Integrada para a Pessoa 
Idosa (ICOPE) como estratégia de 
cuidado 

Em 2017 a OMS lança o 
documento chamado Atenção Integrada 
para a Pessoa Idosa (ICOPE), que 
contempla diretrizes de intervenções na 
comunidade para manter a capacidade 
intrínseca. Esta, por sua vez, é definida 
como “  a combinação das capacidades 
físicas e mentais (inclusive psicológicas) 
do indivíduo". A habilidade funcional é a 
combinação e interação da capacidade 
intrínseca com o ambiente no qual a 
pessoa está inserida (OPAS, 2020).

O ICOPE visa atender as 
necessidades de saúde da população 
que envelhece. Através do atendimento 
integrado, melhora-se os desfechos 
em saúde e a eficiência do sistema. O 
instrumento é composto por roteiros de 
atenção para o manejo das principais 
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afecções que afetam a capacidade 
intrínseca: perda de mobilidade, má 
nutrição, deficiência visual, perda 
auditiva, declínio cognitivo e sintomas 
depressivos. Utiliza-se de testes de 
triagem para estes quesitos, para 
identificar idosos que já tiveram alguma 
perda. Esta triagem serve como uma 
porta de entrada para uma avaliação mais 
profunda das necessidades de saúde e 
social. Leva a um plano de atendimento 
personalizado para reverter, retardar ou 
impedir novas perdas de capacidades 
(OPAS, 2020). 

Muitas questões que determinam 
a capacidade intrínseca são modificáveis, 
como comportamentos e presença de 
doenças, o que justifica a ênfase na 
implementação de intervenções eficazes 
para a manutenção desta capacidade, 
figura 1. Este é o foco e a justificativa do 
ICOPE.

Assim, o ICOPE propõe a 
atenção aos idosos com base em:

• avaliação das necessidades, 
preferências e objetivos 
individuais; 

• elaboração de um plano de 
cuidados personalizado; 

• serviços coordenados, 
voltados para o objetivo único 
de manter a capacidade 
intrínseca e a habilidade 
funcional e prestados o 
máximo possível por meio 
de atenção primária na 
comunidade.

Relacionando com os ODS, o 
ODS 3 estabelece a cobertura universal 
de saúde e o ICOPE contempla este 
objetivo pois as necessidades de 
assistência à saúde e social dos idosos 
devem ser manejadas de forma integrada 
e continuada (OPAS, 2020). 

Desta forma, estudar o 
processo de envelhecimento, bem 
como a avaliação da funcionalidade 
das pessoas idosas se torna de suma 
importância, uma vez que permite 
apresentar evidências científicas que 
sejam capazes de propiciar reflexões, 
discussões e quem saber qualificar a 
ampliação de políticas públicas mais 
inclusivas, com foco na promoção 
da saúde, prevenção, assistência e 
reabilitação destes indivíduos.  

Objetivo Geral

• Avaliar o perfil funcional 
das pessoas idosas 
acompanhados em um 
ambulatório Acadêmico de 
Geriatria no município de 
Franca

Objetivos Específicos 

• Identificar o status sócio-
epidemiológico das pessoas 
idosas no município de 
Franca - interior de São 
Paulo 

• Propor, com base no 
diagnóstico, intervenção em 
saúde pautada pela Década 
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do envelhecimento Saudável 
através do ICOPE.

3. Procedimentos Metodológicos

Franca, município no interior 
do estado de São Paulo, conta com 
uma população de 352.537 pessoas. A 
expectativa de vida ao nascer é de 75,5 
anos. Segundo o IBGE, 11,4% têm mais 
de 60 anos e 4% da população tem mais 
de 75 anos. (IBGE 2010). 

Os impactos desse processo se 
refletem em todos os aspectos sociais 
- previdência, estrutura urbana, força 
laboral, e de maior importância para esta 
dissertação, na saúde. 

O presente trabalho é um estudo 
descritivo com abordagem quantitativa a 
ser realizado em um Ambulatório Escola 
de Geriatria do município de Franca - SP. 

A população participante deste 
estudo será composta por pessoas 
maiores de 60 anos que passaram por 
atendimento durante o período de janeiro 
de 2021 a dezembro de 2023. Será 
utilizado fonte de dados secundária, 
como o Prontuário Eletrônico pertencente 
ao Sistema SIGS. A realização da 
pesquisa envolve riscos mínimos, como 
a possibilidade de vazamento de dados, 
porém os mesmos serão coletados 
mediante sigilo, com o rigor da ética 
em pesquisa. Nomes e dados pessoais 
como endereço e número de prontuário 
não serão utilizados na pesquisa. Os 
benefícios envolvem a geração de 
dados para maior conhecimento do 
perfil de idosos do município, de forma 
a embasar políticas públicas voltadas ao 

envelhecimento ativo. 
Para proceder à coleta de dados 

foi elaborado um roteiro dividido em 
seções, a saber:

I. Dados socio- demográficos - 
sexo, idade, fonte de renda 
(aposentado x beneficio)

II. Dados clínicos (comorbi-
dades, medicações em uso, 
número de consultas no  
ambulatório no último ano, 
número de idas ao pronto-
atendimento) 

III. Avaliação das atividades de 
vida diária (Katz e Lawton)

 
Após a coleta de dados, a 

discussão se dará com base nos 
dados levantados correlacionando com 
o uso do ICOPE como estratégia de 
melhoria na atenção ao idoso e as atuais 
recomendações da agenda 2030 

4. Considerações Parcial/Final
 
O envelhecimento populacional 

é um processo mundial. 
As consequências deste 

processo envolvem questões políticas, 
sociais e econômicas, tanto para a 
sociedade quanto para o indivíduo 
que envelhece. Considerando as 
necessidades dos idosos, a manutenção 
da funcionalidade se faz primordial, o que 
impacta na qualidade de vida e na menor 
dependência física e econômica.  No 
âmbito regional, para propor ações que 
visem a manutenção da funcionalidade 
e contemplem as diretrizes para a 
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Década do Envelhecimento Saudável da 
OPAS, é necessário conhecer o perfil da 
população idosa - objetivo este, deste 
estudo. 
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Resumo
O objetivo geral deste trabalho é analisar o 
papel da sociedade civil organizada por meio 
de associações sem fins lucrativos como ator 
nas políticas públicas para o de-senvolvimento 
social das cidades.
Palavras-Chave: Políticas públicas. 
Desenvolvimento. Socie-dade Civil. Cidadania. 
Democracia.

fiscalização das políticas públicas.
Não se pode deixar apenas a 

cargo do Estado resolver as injustiças 
sociais. A sociedade civil precisa 
participar, com consciência crítica, 
conhecimento, informação e ação no 
processo das políticas públicas.

O termo ‘política pública’ 
empregado neste trabalho assume 
o sentido expresso por policy (public 
policy), relacionando-se com orientações 
para o processo, decisões e ações 
políticas, isto é, conforme define Secchi 
(2013) diretrizes para a solução de 
problemas públicos.

Quando a sociedade civil se 
importa e se envolve com os problemas 
públicos, demonstrando interesse em 
participar das políticas públicas na busca 
de soluções, a cidadania ganha força por 

Abstract
The general objective of this work is to ana-lyze 
the role of civil society organized through non-
profit associations as an actor in public policies 
for the social development of cities.
Keywords: Public policies. Development. 
Civil society. Citizenship. Democracy.  

1. Introdução

Jean-Jacques Rousseau, já em 
1762, denunciava que a vontade geral 
não pode ser representada, ainda mais 
por um pequeno grupo de pessoas, e 
que a democracia representativa dá uma 
falsa noção de liberdade. Mais de 250 
anos após a publicação "Do Contrato 
Social", grande parte da população 
ainda só possui poder para decidir em 
um curto intervalo de tempo, logo após 
isso, ela se torna mera espectadora das 
decisões políticas e a sua participação é 
ínfima.

Etimologicamente, democracia é 
um termo grego que significa “governo do 
povo”. Logo, no regime democrático, os 
cidadãos devem participar na proposta, 
no desenvolvimento, na criação e na 
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meio da gestão realmente democrática, 
já que, a democracia não pode se limitar 
apenas ao voto no período de eleição, 
mas sim, deve englobar a participação 
ativa dos cidadãos na vida política local, 
regional e nacional.

O presente estudo abordará 
a participação da sociedade civil no 
desenvolvimento das cidades, já que, 
normalmente, os atores sociais se 
envolvem e participam no âmbito local, 
onde residem ou exercem suas atividades 
laborais, diretamente nas suas cidades. 
Todavia, há de se ressaltar que suas 
ações se refletem nas outras esferas, 
tomando corpo e força nas localidades 
regionais e em âmbito nacional.

O desenvolvimento social, para 
a garantia dos direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal de 
1988, depende da participação de 
pessoas informadas e interessadas em 
contribuir na solução dos problemas 
públicos diagnosticados. Pessoas 
desinformadas e desinteressadas não 
participam, e sem participação não há 
desenvolvimento. 

Por isso, a atuação dos atores 
sociais, por meio da sociedade civil 
organizada, como no caso da UDECIF 
– União de Defesa da Cidadania de 
Franca mostra-se tão importante e se 
ampara em alguns pontos fundamentais: 
a necessidade do envolvimento dos 
cidadãos no processo das políticas 
públicas, para o verdadeiro exercício 
da cidadania, o fortalecimento da 
democracia e o desenvolvimento social 
da cidade. 

Assim, o objetivo geral deste 

trabalho é analisar o papel da sociedade 
civil organizada por meio de associações 
sem fins lucrativos como ator nas políticas 
públicas para o desenvolvimento social 
das cidades. Os objetivos específicos 
são: I) abordar a atuação da sociedade 
civil e sua influência nas políticas públicas 
para o desenvolvimento social das 
cidades; II) analisar o papel da UDECIF 
como ator no processo de formulação 
e avaliação de políticas públicas no 
município de Franca.

O assunto está ligado com a 
linha de pesquisa de Desenvolvimento 
Social e Políticas Públicas, pois aborda 
mecanismos que contribuem para 
o desenvolvimento social de uma 
cidade, visando a efetiva redução da 
desigualdade social e a promoção da 
cidadania, o que justifica esta pesquisa.

Estabelecida a etapa inicial, 
com os conceitos introdutórios e 
teóricos sobre políticas públicas, será 
tratado, especificamente, do tema da 
sociedade civil como atores das políticas 
públicas, apontando e analisando a sua 
importância na política pública para o 
desenvolvimento das cidades. 

Em seguida, será apresentada a 
atuação de um grupo social, atualmente 
constituído e organizado como uma 
Associação Sem Fins Lucrativos, 
composta por representantes da 
sociedade civil, denominada UDECIF 
– União de Defesa da Cidadania de 
Franca, nas políticas públicas da cidade 
de Franca.

Como metodologia, será 
realizada uma pesquisa exploratória, 
qualitativa, inicialmente baseada em 
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dados secundários que comporá o 
referencial teórico e posteriormente, 
dados primários oriundos de entrevistas 
realizadas com membros atuantes da 
UDECIF.

2. Referencial Teórico

2.1 Aspectos Gerais das Políticas 
Públicas

As Políticas Públicas, como 
área de conhecimento, teve suas 
origens nos Estados Unidos da América 
– EUA, na primeira metade do século 
XX, inicialmente ligada a uma subárea 
da Ciência Política e após como uma 
disciplina multidisciplinar (AGUM, 
RISCADO, MENEZES, 2015).

Souza (2007), esclarece que 
são reconhecidos como ‘pais’ da área 
de Políticas Públicas: H. Laswell (1936), 
Simon (1957), C. Lindblom (1959, 1979) 
e Easton (1965). H. Laswell introduziu 
a expressão policy analysis (análise de 
política pública), como forma de conciliar 
conhecimento científico e acadêmico 
com a produção dos governos; Simon  
foi o responsável pelo conceito de 
racionalidade limitada dos decisores 
públicos; C. Lindblom, questionou 
a ênfase do racionalismo de seus 
antecessores e propôs a incorporação de 
outras variáveis à formulação e à análise 
de políticas públicas; Easton contribuiu 
para a área ao definir a política pública 
como um sistema influenciado pelo 
ambiente, pelos partidos, pela mídia e 
grupos de interesse (SOUZA, 2007).

 Para melhor compreensão das 

Políticas Públicas os autores Secchi, 
Coelho e Pires (2022), explicam que o 
termo ‘política’ na língua portuguesa, 
assim como em outras línguas latinas, 
pode assumir duas conotações principais, 
que a língua inglesa consegue diferenciar 
usando os termos polity, politics e policy, 
(SECCHI, COELHO, PIRES, 2022).

Assim o termo ‘política’ quando 
com o sentido de polity, refere-se ao 
ambiente político institucional. Já o termo 
politics tem na concepção de Bobbio 
(2002), apud Secchi, Coelho e Pires 
(2022), o sentido de “atividade humana 
ligada a obtenção e manutenção dos 
recursos necessários para o exercício do 
poder sobre o homem”. Quando o termo 
‘política’ assume o sentido expresso 
pelo termo policy, segundo Secchi, 
Coelho e Pires (2022), relaciona-se 
com orientações para a decisão e ação, 
sendo que o termo política pública (public 
policy) a ele está vinculado.

Por se tratar de uma categoria 
de interesse interdisciplinar, entre os 
estudiosos parece prevalecer a ideia de 
não existir um conceito único de Políticas 
Públicas, podendo ser definidas de 
acordo com o ramo do conhecimento 
que as esteja estudando. É comum não 
se estabelecer um consenso de definição 
entre economistas, administradores, 
filósofos, sociólogos, psicólogos e 
juristas. (FONTE, 2013).

Há ainda autores que abdicam 
da tentativa de definir um conceito, e 
outros que criticam a expressão por 
entender que há redundância, pois a 
‘política’ é essencialmente 'pública’. 
(FONTE, 2013).
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Todavia, diante da necessidade 
de um trabalho científico delimitar o seu 
objeto, tentaremos propor razoavelmente 
uma definição através da análise 
estabelecida por estudiosos segundo a 
literatura especializada. 

Resumidamente, política pública 
é um campo do conhecimento que busca, 
ao mesmo tempo, "colocar o governo em 
ação" e/ou analisar essa ação e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo 
ou curso dessas ações (SOUZA, 2007).

Em termos mais didáticos, 
Secchi (2021) utiliza de metáfora para 
definir e exemplificar a Política Pública 
ao expor que “O problema público 
está para a doença, assim como a 
política pública está para o tratamento. 
Metaforicamente, a doença (problema 
público) precisa ser diagnosticada, para 
então ser dada uma prescrição médica 
de tratamento (política pública), que pode 
ser um remédio, uma dieta, exercícios 
físicos, cirurgias, tratamento psicológico, 
entre outros (instrumentos de política 
pública)”(SECCHI, 2021).

Ainda segundo o autor “Qualquer 
definição de política pública é arbitrária. 
Na literatura especializada não há um 
consenso quanto à definição do que 
seja uma política púbica, por conta da 
disparidade de respostas para alguns 
questionamentos básicos: 1 – Políticas 
públicas são elaboradas exclusivamente 
por atores estatais? Ou também por 
atores não estatais? 2 – Políticas 
públicas também se referem à omissão 
ou à negligência? 3 – Apenas diretrizes 
estruturantes (de nível estratégico) são 
políticas públicas? Ou as diretrizes 

mais operacionais também podem ser 
consideradas políticas públicas? A cada 
uma dessas questões que não encontram 
homogeneidade de entendimento entre 
os estudiosos de política pública damos 
o nome de “nó conceitual”, ou seja, 
divergências ainda não pacificadas na 
literatura.” (SECCHI, COELHO, PIRES, 
2022) 

Assim, abordando um dos ‘nós’ 
conceituais referidos por Secchi, temos 
a questão quanto ao protagonismo no 
estabelecimento de políticas públicas. 

Alguns autores defendem a 
abordagem estatista ou estadocêntrica 
(state-centered policy-making), que 
considera as políticas públicas como 
monopólio de atores estatais. Segundo 
esta concepção, o que determina se 
uma política é ou não “pública“ é a 
personalidade jurídica do formulador. 
Em outras palavras, é política pública 
somente quando emanada de ator 
estatal (HECLO, 1972; DYE, 1972; 
MENY E THOENIG, 1991; BUCCI, 2002; 
HOWLETT, RAMESH, PEARL, 2003) 
apud (SECCHI, COELHO, PIRES, 2022).

Por outro lado, há autores 
que defendem a abordagem pluralista, 
multicêntrica ou policêntrica, segundo a 
qual, o importante é a origem do problema 
a ser enfrentado, e não quem a formula, 
que pode ser qualquer um. Desta forma, 
uma política é chamada de “pública” se 
o problema que tenta enfrentar é público.

Segundo Secchi, Coelho e Pires 
(2022), a abordagem multicêntrica ou 
policêntrica considera como protagonistas 
no estabelecimento das políticas públicas 
as organizações privadas, organizações 
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não governamentais, organismos 
multilaterais, redes de políticas públicas 
(policy networks), juntamente com atores 
estatais.

Este trabalho está 
contextualizado em uma abordagem 
multicêntrica, e a partir dela será abordado 
como as organizações privadas, como 
a UDECIF, podem ser protagonistas e 
exercerem um importante papel como 
atores de políticas públicas.

Ultrapassas as considerações 
sobre o conceito e o protagonismo das 
políticas públicas, é importante sabermos 
como elas são formadas, ou seja, o 
processo de elaboração (policy-making 
process), também conhecido como ciclo 
de políticas públicas (policy cycle).

Apesar da existência de 
várias versões, pode-se restringir sua 
visualização em sete fases do ciclo das 
políticas públicas: 1) identificação do 
problema, 2) formação da agenda, 3) 
formulação de alternativas, 4) tomada de 
decisão, 5) implementação, 6) avaliação, 
7) extinção (SECCHI, COELHO, PIRES 
2022), conforme se vê na Figura 1, a 
seguir.

Figura 1

Arte: Divulgação/ALMG
Fonte: UNALE (2016-2022)

Ainda de acordo com os autores 
citados, apesar de se encontrar na 
literatura a fixação do ciclo de sequência 
lógica de fases e de sua utilização 
investigativa, na prática uma política 
pública dificilmente acontece com a 
obediência da ordem dessas fases. 
Pode também acontecer das fases 
misturarem-se.

Verifica-se a partir da imagem 
que a primeira fase é o Diagnóstico 
do Problema Púbico. Nesta fase o 
diagnóstico do problema público 
é o ponto de partida, e só existirá 
se incomodar uma quantidade ou 
qualidade considerável de atores. 
Pode surgir em diversas áreas, como 
educação, segurança, saúde, gestão 
pública, meio ambiente, saneamento, 
habitação, emprego e renda, previdência 
social, planejamento urbano, justiça e 
cidadania, assistência social, cultura e 
esporte, ciência, tecnologia e inovação, 
infraestrutura e transportes, entre outras 
(SECCHI, 2021). 

Na sequência, observa-se a 
formação da agenda. Trata-se de um 
dos ciclos ou fases mais importantes 
das políticas públicas é a formação 
da agenda. Agenda é o conjunto 
de problemas entendidos como 
relevantes, em um dado momento, pelos 
formuladores de políticas públicas ou 
por pessoas próximas a eles. Assim, 
a formação da agenda é o processo 
de transformar tais problemas em 
prioridades governamentais (CAPELLA, 
2020).

Identificado e introduzido o 
problema na agenda, é momento, como 
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terceira fase, de se construir alternativas 
para solucioná-lo ou amenizá-lo. Na fase 
de formulação de alternativas definem-
se métodos, programas, estratégias ou 
ações que poderão alcançar os objetivos 
estabelecidos (SECCHI, COELHO, 
PIRES, 2022).  

Após, tem-se a etapa de tomada 
de decisão, implementação e avaliação. 
Na etapa de tomada de decisão escolhe-
se qual alternativa é a mais apropriada 
considerando-se fatores como custo, 
rapidez, sustentabilidade, equidade, ou 
qualquer outro critério que influencie da 
no ajuste dos problemas às soluções. 
Na fase de implementação é o momento 
em que são produzidos os resultados 
concretos da política pública, ou seja, 
a fase da execução, e, por fim, na 
avaliação de uma política pública 
compreende a fase em que se define 
critérios, indicadores e padrões capazes 
de produzir o feedback sobre as fases 
anteriores.

Da mesma forma que acontece 
com o nascimento, a extinção de 
políticas também depende de momentos 
oportunos, como reformas ministeriais, 
mudanças de mandato executivo e 
legislativo, aprovação de orçamentos, 
e outras ocasiões em que políticas 
públicas aparentemente inócuas podem 
ser extintas ou substituídas (SECCHI, 
COELHO, PIRES, 2022).   

No próximo tópico será abordado 
os atores das políticas públicas de acordo 
com a abordagem multicêntrica.

2.2 Atores nas Políticas Públicas

O protagonismo das Políticas 
Públicas, de acordo com a abordagem 
multicêntrica, abrange diversos 
atores, não se restringindo ao ente 
estatal. Assim, podem ser atores no 
estabelecimento das políticas públicas 
as organizações não governamentais, 
organizações privadas, organismos 
multilaterais, redes de políticas públicas, 
enfim, o terceiro setor.

Os agentes eleitos são, por 
dever de ofício, os responsáveis por 
perceber e incluir na discussão política 
determinado assunto relevante para 
a coletividade, mas isso não exclui a 
participação da sociedade civil, que pode 
ocorrer de associações privadas, meios 
de comunicação de massa, sindicatos, 
grupos de lobby, e mesmo indivíduos 
autônomos com grande capacidade 
de mobilização púbica. O cenário é 
explicado pela teoria multicêntrica ou 
pluralista, que permitem a abertura no 
sistema político para a participação 
ampla de diversos grupos. (FONTE, 
2013).

Nesta linha, no decorrer do 
desenvolvimento e da implementação 
das políticas públicas, um conjunto 
de atores estão presentes em seu 
estabelecimento e desenvolvimento.

Esses atores são todos os 
indivíduos, grupos ou organizações 
que desempenham um papel na arena 
política, tendo capacidade de influenciar, 
direta ou indiretamente, o conteúdo e os 
resultados da política pública.

Entre os atores, pode-se falar 
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em uma categorização, que serve 
para agregar aqueles que possuem 
características em comum e distinguir 
aqueles com características diferentes. 
Neste sentido, temos: os atores 
individuais, que são as pessoas, como por 
exemplo, os políticos, os burocratas, os 
magistrados, os formadores de opinião; 
e os atores coletivos, que são os grupos 
e as organizações, como por exemplo, 
os partidos políticos, a burocracia, os 
grupos de interesse, as organizações da 
sociedade civil e os movimentos sociais 
(SECCHI, COELHO, PIRES, 2022).

Um mesmo ator pode ter diversos 
interesses em diferentes contextos ou 
em diferentes fases do processo de 
elaboração de política pública (SECCHI, 
COELHO, PIRES, 2022).

Entre os grupos de pessoas, há 
as organizações do terceiro setor, que são 
privadas e sem fins lucrativos, formadas 
por cidadãos que voluntariamente se 
organizam e lutam por algum interesse 
coletivo. Diferenciam-se dos grupos 
de pressão na medida que  articulam 
suas ações na busca de um interesse 
primordialmente coletivo (externo ao 
grupo) (SOUZA, 2007).

As organizações da 
sociedade civil agem para influenciar o 
reconhecimento de problemas públicos, 
a prospecção de soluções, a tomada de 
decisões, a implementação das políticas 
públicas e a avaliação dessas políticas, 
sublinhando diante da opinião pública 
a eficácia ou ineficácia das políticas 
públicas.

 Surge então o questionamento:  
O que faz pessoas agirem voluntariamente 

em prol de resolver problemas externos 
ao grupo? 

No Brasil, desde o início do 
século XX, um complexo cenário de 
transformação se processou no direito 
e na política: 1) vive-se sob a égide de 
uma crise de representação parlamentar; 
2) passou-se de um Estado de Direito 
para um Estado Democrático de Direito, 
no qual aos princípios constitucionais 
se conferiu aplicação direta, o que, em 
consequência, implicou o abandono 
da subsunção como único método 
de resolução de impasses sobre a 
interpretação e aplicação do direito; 3) 
consolidou-se, ainda, o presidencialismo 
de coalizão, em que às minorias sobra 
pouco espaço para participar da 
construção da agenda parlamentar. 
Todos esses fatores, explicam, cada 
qual com sua intensidade, o porquê 
da ausência de efetivação de políticas 
públicas que garantam os direitos 
fundamentais previstos na Constituição 
Federal de 1988. Explicam, ainda, o 
porquê e a importância de as minorias 
político-partidárias ou da sociedade 
civil se organizarem e ocuparem seus 
espaços na arena política. (BUCCI, 
2013).

Para Sen (2010, p. 362), não se 
pode deixar apenas a cargo do Estado 
resolver as injustiças. É necessário um 
empenho conjunto de organizações 
sociais, bases comunitárias, instituições 
não governamentais, meios de 
comunicação e instituições que garantam 
o funcionamento do mercado e das 
relações contratuais.

Quando há ausência de 
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participação popular e debate público 
não existe democracia. Podemos 
até nomeá-la como democracia, mas 
em essência, ela não é. Para Sen a 
democracia deve ter diferentes vozes, 
de toda a população, para que de fato 
possam ser ouvidas" (SEN, 2011), ou 
seja, a democracia precisa ser pluralista: 
deve aceitar e incentivar a participação 
dos mais diversos setores da sociedade. 

São inúmeros os exemplos de 
modelos inovadores e de sucesso que 
tratam da defesa efetiva dos direitos 
humanos, da promoção da equidade de 
gênero e etnias, do acesso a serviços 
de saúde e educação, do manejo 
sustentável de recursos naturais ou da 
ampliação da participação cidadã em 
decisões que afetam a vida de cada um.

Esta visão, da importância dos 
atores sociais nas políticas públicas 
constitui uma das mudanças mais 
profundas que estão ocorrendo no país. 
Retira-se a atitude de espectadores 
críticos de um governo sempre 
insuficiente, ou do pessimismo passivo, 
ao mesmo tempo que dá aos cidadãos 
a noção exata do seu verdadeiro 
papel e relevância no contexto do 
desenvolvimento local (PRIOLI, 2021).

Influenciar políticas públicas 
é uma importante estratégia utilizada 
por líderes sociais, visando mudanças 
sistêmicas rumo a modelos de 
desenvolvimento em geral, frente aos 
problemas públicos.

A importância da sociedade civil, 
por meio do terceiro setor, nas políticas 
públicas tem exemplos reais como o ECA 
– Estatuto da Criança e do Adolescente 

oriundo do trabalho da Fundação Abrinq.

(...) O ECA – Estatuto da Criança 
e do Adolescente foi adotado 
como política pública não porque 
os deputados deram a ideia, mas 
porque nós nos mobilizamos 
como sociedade civil para que 
o Estatuto adquirisse relevância 
social. 
Outro exemplo é a atuação da 
Fundação Abrinq pelo fim do 
trabalho infantil. Fizemos uma 
pesquisa para saber quem é 
beneficiado pelo trabalho infantil. 
Viajamos por diversas regiões 
para verificar quem está por trás 
disso no Brasil. Descobrimos 
fazendas utilizando mão-de-
obra infantil em larga escala; no 
entanto, não visitávamos estes 
lugares para “apontar o dedo” e 
encontrar culpados.
Atuamos na cadeia de quatro 
setores – carvão, sapatos, suco 
de laranja e açúcar e álcool – com 
o intuito de fazer com que o “topo”, 
ou seja, as grandes indústrias, 
assumissem o compromisso 
de eliminar o trabalho infantil 
em todas as etapas e fases do 
processo produtivo.
Nós queríamos propor 
alternativas, estabelecendo 
parcerias com universidades e 
outras instituições para retirar 
as crianças do trabalho infantil 
e encaminhá-las à escola. Um 
exemplo que sempre lembro é 
o das usinas e plantações de 
cana-de-açúcar. Na década 
de 80, quando realizamos o 
levantamento do setor, o governo 
era o único comprador de álcool. 
Propus aos governantes de 
então que só adquirissem o 
produto de fabricantes que não 
utilizassem mão-de-obra infantil. 
Todos consideravam a ideia 
excelente, mas ela nunca se 
tornava realidade. Então, com o 
apoio da Andi–Agência Nacional 
Pelos Direitos da Criança, 
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e de diversos empresários, 
organizamos uma manifestação 
em frente ao Palácio do Planalto 
par amostrar a vergonha que era 
o governo subsidiar o trabalho 
infantil. A partir daí, não foi mais 
possível protelar a decisão e foi 
introduzida uma cláusula contra o 
trabalho infantil nos processos de 
licitação. Relato este caso quando 
quero demonstrar a importância 
da legitimidade de uma causa 
perante a sociedade e, também, 
da necessidade de se fazer 
pressão em alguns momentos, 
par ase chegar ao resultado 
desejado.
(...)
Em resumo, penso que para 
influenciar políticas públicas é 
necessário ter força política. 
Mas ninguém nasce com ela. 
Precisamos conquista-la por meio 
da coerência das nossas ideias e 
atitudes, da nossa ética, da nossa 
coragem e até da nossa ousadia, 
pois não podemos ter medo do 
ridículo. Precisamos acreditar nas 
nossas causas. (...)
De todas essas experiências 
que relatei até aqui, pude tirar 
algumas conclusões. Em primeiro 
lugar, precisamos entender que 
política pública não é uma ação 
individual e voluntária. Trata-se de 
uma ação universal, que distribui 
direitos. Assim, é necessário 
congregar e organizar as pessoas 
em torno das ideias para lhes 
dar força e legitimidade. Em 
seguida, temos de convencer as 
pessoas a respeito da importância 
da causa. Para tanto, existem 
as pressões (ou lobbies), que 
devem ser feitas de maneira 
articulada. Aas empresas e outros 
setores, quando utilizam o lobby, 
fazem-no organizadamente, 
pois já conhecem os caminhos 
por onde passar para atingirem 
seu objetivo. É preciso agir 
utilizando os mecanismos 
jurídicos, pressionar por meio 
da formulação de estratégias e 

de manifestações públicas, para 
que os governos não se omitam 
da sua responsabilidade. Por 
isso, penso que não se deve ter 
medo de fazer uso de métodos 
um pouco incomuns, mas com 
grande eficiência em termos de 
pressão democrática e pacífica. 
Aliás, a pressão só será legítima 
se for coerente com a causa. Uma 
causa ética deve ser alcançada 
por métodos éticos, democráticos 
e pacíficos.
Atuar em causas sociais, como 
vocês podem perceber, não é 
fácil e nem sempre romântico. 
Exige disciplina, perseverança, 
ousadia e humildade. Mas, 
principalmente, exige clareza 
de propósitos e fidelidade. Eu 
acredito, no entanto, que, mesmo 
diante dos infortúnios e traições, 
quem mantém a fidelidade com a 
causa, não com partidos políticos 
ou instituições, não perde o rumo 
e está sempre preparado para 
construir parcerias, pressionar e 
obter resultados (GRAJEW, 2007. 
P.38-41).

Do relato acima, pode-se 
refletir e concluir que não é preciso ser 
político para participar da política e, por 
consequência, das políticas públicas. 
E essa participação ativa é ingrediente 
fundamental da cidadania, princípio 
crucial da política em sociedades 
democráticas. Na clássica definição de 
Hannah Arendt, trata-se do direito a ter 
direitos. (PRIOLI, 2021).

Na cidade de Franca 
encontramos outro exemplo de atuação 
de atores sociais nas políticas públicas 
por meio da UDECIF - União de Defesa 
da Cidadania de Franca, Associação Sem 
Fins Lucrativos, composta por cidadãos 
francanos que atuam no interesse da 



122

THOMAZINI, T. M.; BANDOS, M. F. C. A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS: A ATUAÇÃO DA UDECIF NA CIDADE DE FRANCA/SP. In: SMITH, M. S. 
J.; CARVALHO NETO, S. (Orgs.). 15º Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2023. 113-115p.; 
125p.

cidadania, defendendo, divulgando e 
promovendo informação ao público em 
geral, na busca do bem comum e da 
dignidade da pessoa humana, objeto 
central desta pesquisa de mestrado.

Assim, para que exista cidadania, 
é preciso que os cidadãos sejam ativos 
no processo das políticas públicas, 
participando, cobrando, fiscalizando. 
Trata-se de um desafio a que todos, 
como cidadãos, estamos expostos como 
indivíduos conscientes de um dever que 
não surge apenas no período eleitoral.

A seguir será analisada a 
organização da sociedade civil enquanto 
terceiro setor para a participação na 
tomada de decisão, na implementação e 
na avaliação das políticas públicas. 

2.3 A UDECIF na cidade de Franca

A UDECIF - União de Defesa 
da Cidadania de Franca, Associação 
Sem Fins Lucrativos, foi oficialmente 
fundada em 08/08/2012 sob o CNPJ 
16.670.208/0001-58 e inscrição 
municipal nº 76.112, por um grupo de 
cidadãos francanos cientes de seu 
papel enquanto eleitores e contribuintes, 
que em meados de 2009 saíram das 
suas zonas de conforto e passaram a 
frequentar regularmente as sessões da 
Câmara Municipal de Franca.

A associação conta hoje 
com 66 associados voluntários, que 
contribuem conforme suas habilidades e 
disponibilidades na busca da cidadania 
plena e o fiel cumprimento de seus 
objetivos. De acordo com as disposições 
de seu Estatuto, a Diretoria da UDECIF 

é composta de quatro membros: 
Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro 
e Secretário. Seus integrantes participam 
ativamente nas reuniões plenárias do 
Poder Legislativo francano, onde são 
debatidos e votados Projetos de Leis 
de autoria do Executivo e do Legislativo 
municipal. 

A UDECIF participa de 
Audiências Públicas realizadas na 
Câmara Municipal, inerentes às matérias 
de interesse público da cidade de 
Franca, ocasião em que, por diversas 
vezes, solicitam o uso da palavra e se 
manifestam como cidadãos atuantes – 
agentes atores.

Várias ações que refletiram em 
providências dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e ainda, do 
Ministério Público, deram-se em 
reposta a atuações desempenhadas 
pela UDECIF, demonstrando-se, pois, a 
eficácia e eficiência do movimento social 
realizado pela referida Associação.

Apurou-se ainda, que no ano de 
2022, a Câmara Municipal de Franca, 
reconhecendo a ativa atuação da 
UDECIF, aprovou a Moção de Aplausos 
n. 63/2022, apresentando algumas de 
suas ações:

(...) Distribuição de ações 
judiciais para que a lei de acesso 
à informação 12.527/2014 
fosse integralmente cumprida 
pelo poder público, seja na 
administração direta e indireta; 
• Proposta do anteprojeto da lei 
municipal de acesso à informação 
nº 8.220/2014; • Presença em 
mais de 600 sessões ordinárias, 
extraordinárias e solenes da 
Câmara Municipal de Franca; 
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• Participação em mais de 
500 audiências públicas; • 
Acompanhamento de mais 
de 200 processos licitatórios; 
• Acompanhamento da 
qualidade da merenda escolar; 
• Sugestões em orçamentos 
públicos PPA, LDO e LOA nas 
esferas municipal e estadual; • 
Fiscalização e acompanhamento 
na execução de obras públicas; 
• Capacitação constante dos 
associados com diversos cursos 
sobre administração pública; 
• Participação em campanhas 
de arrecadação de alimentos e 
agasalhos; • Participação efetiva 
em diversos conselhos municipais 
representando a sociedade civil; • 
Abaixo assinado que resultou na 
manutenção das 15 cadeiras na 
câmara de vereadores de Franca; 
• Representações ao Ministério 
Público contra aumento dos 
subsídios do legislativo municipal; 
• Abaixo assinado para a 
implantação da unidade do SESC 
em Franca; • Realização de mais 
de 1000 pedidos de reparos de 
iluminação pública junto a CPFL; • 
Estudo de todos os projetos de lei 
que são protocolados na Câmara 
Municipal, e participação das 
reuniões de comissões temáticas; 
• Pedido de audiências públicas 
para discussão de projetos 
importantes; • Mobilização da 
população e convencimento das 
autoridades para implantação 
das defensas nas margens dos 
córregos Bagres e Cubatão no 
perímetro urbano; • Mobilização da 
população e convencimento das 
autoridades para a reativação dos 
8 ecos pontos abandonados, para 
o descarte correto de resíduos; • 
Parceria com o Ministério Público 
Estadual e Federal com diversos 
TAC´s firmados; • Coleta de 
assinaturas para a campanha 
"Dez medidas contra a corrupção" 
sendo proporcionalmente a 
segunda cidade do Brasil em 
assinaturas; • Parceria com o 

Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo; • Parceria com o 
Instituto Não Aceito Corrupção 
de São Paulo; • Representações 
Junto ao Procurador Geral de 
Justiça de São Paulo que resultou 
em Adins de leis municipais; • 
Abaixo assinado em parceria com 
o Observatório Social para que 
fosse aberta nova licitação para 
concessão do transporte público 
urbano; • Cobrança desde 2012 
para a revitalização do prédio 
da antiga estação da Mogiana e 
revitalização do bairro da estação; 
• Cobrança para implantação do 
AVCB do corpo de bombeiros 
em todas escolas de Franca; 
• Auxílio aos vereadores para 
criação de diversas leis em vigor; 
• Auxílio a gestão municipal com 
indicações de credenciamento 
em projetos estaduais e federais 
na plataforma mais Brasil (antigo 
SICONV), que resultou em vários 
ganhos para o município sem 
contrapartida; • Participação do 
plano municipal de mobilidade 
urbana, cobrando mais ciclovias, 
áreas verdes e espaços de 
lazer como a recuperação do 
Parque dos Trabalhadores; • 
Participação efetiva no Comitê 
de Enfrentamento à COVID-19; • 
Envio de mais de 5000 ofícios para 
autoridades municipais, estaduais 
e federais; • Diversos convites para 
participação nas mídias digitais, 
escritas e televisivas; • Constante 
acompanhamento em ordens de 
fornecimento para o bom uso do 
erário; • Mobilização da população 
e convencimento das autoridades 
para implantação da TV Câmara e 
transmissão das sessões on-line; 
• Participação ativa no movimento 
"Diga Não aos Pedágios", que fez 
o ex governador Geraldo Alckmin 
a desistir de implantar 2 novas 
praças de pedágios em nossa 
região (FRANCA, 2022).
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Em pesquisa ao sítio eletrônico 
facebook.com/UDECIF, consta-se, até a 
data 27/09/2023, a existência de 26 mil 
seguidores.

Tais números e ações 
desenvolvidas demonstram a atuação 
eficiente da UDECIF na cidade de 
Franca, sempre um exemplo prático de 
democracia participativa que conduz ao 
desenvolvimento social da cidade.

 
3. Procedimentos Metodológicos

Será realizada uma pesquisa 
exploratória, qualitativa, inicialmente 
baseada em dados secundários 
que comporá o referencial teórico 
e posteriormente, dados primários 
oriundos de entrevistas realizadas com 
membros atuantes da UDECIF.

4. Resultados Parcial/Final

A partir da pesquisa até então 
realizada, verificou-se que quando a 
sociedade civil se importa e se envolve 
com os problemas públicos, participando 
ativamente das políticas públicas na busca 
de soluções, há o verdadeiro exercício 
da cidadania, com o fortalecimento 
da democracia e o desenvolvimento 
social da região. Verificou-se ainda, que 
na cidade de Franca, Estado de São 
Paulo, a UDECIF – União de Defesa da 
Cidadania de Franca é uma organização 
do terceiro setor que tem atuação ativa 
da sociedade civil nas políticas públicas 
da cidade. 

5. Considerações Parcial/Final

Para que exista cidadania é 
preciso que os cidadãos sejam ativos 
no processo das políticas públicas, 
participando, cobrando, fiscalizando. 
Trata-se de um desafio a que todos 
os cidadãos estão expostos, como 
indivíduos conscientes de um dever que 
não surge apenas no período eleitoral.

São inúmeros os exemplos de 
modelos inovadores e de sucesso que 
tratam da defesa efetiva dos direitos 
humanos, da promoção da equidade de 
gênero e etnias, do acesso a serviços 
de saúde e educação, do manejo 
sustentável de recursos naturais ou da 
ampliação da participação cidadã em 
decisões que afetam a vida de cada um.

Esta visão, da importância dos 
atores sociais nas políticas públicas 
constitui uma das mudanças mais 
profundas que está ocorrendo no Brasil. 
Retira-se a atitude de espectadores 
críticos de um governo sempre 
insuficiente, ou do pessimismo passivo, 
ao mesmo tempo que dá aos cidadãos 
a noção exata do seu verdadeiro 
papel e relevância no contexto do 
desenvolvimento local.

A atuação da UDECIF é 
um modelo de participação ativa da 
sociedade civil nas políticas públicas 
municipais para o desenvolvimento 
social da cidade.
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