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Analfabeto político 

O pior analfabeto é o analfabeto político. 

Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. 

Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do 

sapato e do remédio dependem das decisões políticas. 

O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. 

Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o 

assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e o 

lacaio das empresas nacionais e multinacionais (BERTHOLD BRECHT, 1898-1956). 



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

A democracia não pode se limitar apenas ao voto no período de eleição, mas sim, deve 

englobar a participação ativa dos cidadãos nas políticas públicas, conscientizando-os do seu 

verdadeiro papel. Quando a sociedade civil se importa e se envolve com os problemas 

públicos, demonstrando interesse em participar 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. 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 a 

atuação ativa da sociedade civil nas políticas públicas da cidade. A associação sem fins 

lucrativos conta hoje com 66 associados voluntários, que contribuem conforme suas 

habilidades e disponibilidades na busca da cidadania plena. A atuação da UDECIF é voltada 

precipuamente ao controle social, por meio da avaliação e fiscalização das políticas públicas 

da cidade de Franca (SP). Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa é analisar a 

participação da sociedade civil organizada por meio do terceiro setor nas políticas públicas 

municipais para o desenvolvimento social local. Para atingir a proposta, elegeu-se como 

objetivos específicos, analisar aspectos conceituais e teóricos da sociedade civil organizada 

por meio do terceiro setor, bem como interações com o desenvolvimento social enquanto 

influenciador na formulação e avaliação/fiscalização de políticas públicas, considerando o 

histórico e a atuação da UDECIF na cidade de Franca. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

exploratória e descritiva, inicialmente baseada em dados secundários, que compõem o 

referencial teórico e posteriormente, dados primários oriundos de entrevistas realizadas com 

três membros da Diretoria da UDECIF. A construção do referencial teórico foi possível por 

meio de pesquisa bibliográfica e documental, elegendo-se para composição do escopo teórico 

e para a revisão da literatura os termos: “participação da Sociedade Civil nas Políticas 

Públicas”, “Políticas Públicas e sociedade civil”, “sociedade civil e cidadania”; “Democracia 

e Políticas Públicas”; Políticas Públicas e Desenvolvimento Social”, “Transparência e 

Controle Social” e “Terceiro Setor”. Por meio de entrevistas realizadas com o Presidente, a 

Vice-Presidente e o Secretário eleitos para representarem a UDECIF na composição da 

Diretoria, coletou-se dados sobre a instituição, o funcionamento, a atuação e as perspectivas 

da Associação. A partir das transcrições, aplicou-se a metodologia de análise de conteúdo 

que, por meio de seleção, tratamento e classificação de categorias, foram estruturados os 

resultados deste trabalho. Constatou-se as principais características e particularidades do 

funcionamento da UDECIF. Foi possível detalhar a estrutura organizacional e a composição 

da equipe. Verificou-se a amplitude de ações de cidadania, com o fortalecimento da 

democracia, por meio da participação da sociedade civil organizada (terceiro setor) nas 

políticas públicas locais. Dentro desta perspectiva, a esfera municipal desempenha importante 

papel pois o movimento ganha força e se reflete nas esferas regional e nacional.  
 
 

Palavras-chave: Políticas públicas. Desenvolvimento. Sociedade Civil. Cidadania. 

Democracia. Terceiro Setor.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Democracy cannot be limited to voting during the election period, but must encompass the 

active participation of citizens in public policies, making them aware of their true role. When 

civil society cares and gets involved with public problems, demonstrating an interest in 

actively participating in public policies in the search for solutions, there is a true exercise of 

citizenship, with the strengthening of democracy and social development in the region. In the 

city of Franca, State of São Paulo, UDECIF – União de Defesa da Cidadania de Franca is a 

third sector organization that actively involves civil society in the city's public policies. The 

non-profit association currently has 66 volunteer members, who contribute according to their 

skills and availability in the search for full citizenship. UDECIF's activities are primarily 

focused on social control, through the evaluation and inspection of public policies in the city 

of Franca (SP). In this context, the general objective of the research is to analyze the 

participation of civil society organized through the third sector in municipal public policies 

for local social development. To achieve the proposal, specific objectives were chosen to 

analyze conceptual and theoretical aspects of civil society organized through the third sector, 

as well as interactions with social development as an influencer in the formulation and 

evaluation/inspection of public policies, considering the history and the performance of 

UDECIF in the city of Franca. This is an exploratory and descriptive qualitative research, 

initially based on secondary data, which make up the theoretical framework and subsequently, 

primary data from interviews carried out with three members of the UDECIF Board of 

Directors. The construction of the theoretical framework was possible through bibliographical 

and documentary research, choosing for the composition of the theoretical scope and for the 

literature review the terms: “participation of Civil Society in Public Policies”, “Public Policies 

and civil society”, “civil society and citizenship”; “Democracy and Public Policies”; Public 

Policies and Social Development”, “Transparency and Social Control” and “Third Sector”.  

Through interviews carried out with the President, Vice-President and Treasurer, elected to 

represent UDECIF in the composition of the current Board, data was collected on the 

institution, functioning, performance and perspectives of the Association. From the 

transcriptions, the content analysis methodology was applied and, through selection, treatment 

and classification of categories, the results of this work were structured. The main 

characteristics and particularities of the functioning of UDECIF were noted. It was possible to 

detail the organizational structure and team composition. The breadth of citizenship actions 

was verified, with the strengthening of democracy, through the participation of organized civil 

society (third sector) in local public policies. Within this perspective, the municipal sphere 

plays an important role as the movement gains strength and is reflected at the regional and 

national spheres. 

 

 

 

Keywords: Public policies. Development. Civil society. Citizenship. Democracy. Third 

sector. 
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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 (demo: povo; cracia - kratos: 

poder), que significa "poder do povo" ou "governo do povo” (Veschi, 2019). Logo, no regime 

democrático, os cidadãos devem participar na proposta, no desenvolvimento, na criação e na 

fiscalização das políticas públicas. 

A cidadania é um princípio crucial da política em sociedades democráticas, 

pois, é por meio da cidadania que há o pertencimento a uma comunidade política organizada 

na forma estatal. O oposto do cidadão é o apátrida, que é aquele indivíduo destituído de laços 

e garantidas de cidadania e de proteção estatal. Para que exista cidadania é preciso que os 

cidadãos sejam ativos na cobrança e na fiscalização de seus direitos, sentindo-se responsáveis 

pelo destino coletivo da sociedade (Prioli, 2021). 

A ideologia sobre a cidadania sofreu alterações no período Pós-Segunda 

Guerra Mundial. As atrocidades legalmente amparadas geraram medo e comoção, fazendo 

com que a sociedade civil e as organizações internacionais passassem a ver cidadania e 

direitos humanos como termos indissociáveis, de forma que, instintivamente, ao se referir a 

um, diretamente, refere-se ao outro. Direitos humanos, assim considerados como direitos 

fundamentais garantidos pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, e cidadania, portanto, 

são conceitos que passam a ser tratados como um e caminham juntos. São alicerçados na 

evolução da história da sociedade e de todas as lutas, conflitos, ideais e conquistas que, com o 

sacrifício de muitos, conseguiram inserir e efetivar a cidadania, cada vez mais próxima, ao 

sentido ideal da palavra (Egeno, Motta, 2019). 

Como bem observa Egeno e Motta (2019), no período colonial do Brasil, a 

cidadania não fazia parte do contexto social e político, contemplando uma pequena parcela da 

sociedade e excluindo a maioria, graças ao sistema socioeconômico que vigorava no século 



11 
 

 
 

XVI. A sociedade contemporânea brasileira, principalmente das pequenas cidades do interior, 

apesar de historicamente estar vivendo o período de maior liberdade e garantias individuais, 

em contrapartida, vive também o período no qual a participação na política, seja em qual 

esfera for, está cada vez mais escassa, e a representatividade não é sentida nem vivenciada 

pela população. O que é paradoxal neste cenário apresentado é o cidadão não querer saber 

nem participar da política, como se ela fosse exercida apenas pelos agentes políticos 

associados a algum partido ou sigla partidária. 

Ocorre que a política está relacionada com toda a vivência social. Não há como 

viver em sociedade sem se praticar política. Neste sentido, é importante resgatar da história a 

evolução da cidadania, para projetar um futuro em que a participação ativa será a bússola 

norteadora para decisões políticas que trarão o fortalecimento de toda sociedade.  

Não se pode deixar apenas a cargo do governo resolver as injustiças sociais
1
. 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 (2022), diretrizes para a solução de problemas 

públicos
2
. 

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 meio da gestão realmente democrática, já que, a democracia não pode se 

                                                           
1
 Carências determinadas socialmente, que condicionam a existência de pessoas, grupos e populações, as quais 

são caracterizadas por desigualdade de acesso, ou ao não acesso, a bens materiais e imateriais, patrimônios  

humanos, responsáveis por proporcionarem um patamar de vida humana digna, e são resultantes da violação de 

direitos imputada pela ação do governo e pela omissão da sociedade civil. (Regina C. Fiorati. Iniquidade Social, 

Injustiça Social e Vulnerabilidade Social: Introdução. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4820897/mod_resource/content/1/iniquidade%20social%2C%20injustiç

a%20social%20e%20vulnerabilidade%20social%20aula%201%20%283%29.pdf#:~:text=condicionam%20a%2

0existência%20de%20pessoas,imputada%20pela%20ação%20do%20Estado%2C. Acesso em: 13/03/2024). 
2
  Segundo Secchi, Coelho, Pires (2023), um estudo de políticas públicas exige  o estudo de um problema que 

seja entendido como coletivamente relevante. Neste contexto, o problema público é a diferença entre a situação 

atual e uma situação ideal possível para a realidade pública. Todavia, a definição do que seja problema público 

depende da interpretação normativa de base, sendo que, um problema só se torna público quando os atores 

políticos intersubjetivamente o consideram problema (situação inadequada) e público (relevante para a 

coletividade). Os autores alertam que apesar dessa tentativa de objetivação do que seja um problema público, a 

quantidade e a qualidade de pessoas que acarretam uma política pública também é suscetível à interpretação, 

citando o seguinte exemplo: a situação de desamparo de 3 mil trabalhadores demitidos de uma empresa  privada 

é geralmente interpretada como um problema público por algumas vertentes políticas enquanto outras 

consideram esse mesmo desamparo um problema particular de cada um dos trabalhadores. 

 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4820897/mod_resource/content/1/iniquidade%20social%2C%20injusti%C3%A7a%20social%20e%20vulnerabilidade%20social%20aula%201%20%283%29.pdf#:~:text=condicionam%20a%20exist%C3%AAncia%20de%20pessoas,imputada%20pela%20a%C3%A7%C3%A3o%20do%20Estado%2C
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4820897/mod_resource/content/1/iniquidade%20social%2C%20injusti%C3%A7a%20social%20e%20vulnerabilidade%20social%20aula%201%20%283%29.pdf#:~:text=condicionam%20a%20exist%C3%AAncia%20de%20pessoas,imputada%20pela%20a%C3%A7%C3%A3o%20do%20Estado%2C
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4820897/mod_resource/content/1/iniquidade%20social%2C%20injusti%C3%A7a%20social%20e%20vulnerabilidade%20social%20aula%201%20%283%29.pdf#:~:text=condicionam%20a%20exist%C3%AAncia%20de%20pessoas,imputada%20pela%20a%C3%A7%C3%A3o%20do%20Estado%2C
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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 social local, 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, o 

Terceiro Setor, como no caso da UDECIF – União de Defesa da Cidadania de Franca mostra-

se 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. 

A autora é advogada pública concursada e atua como procuradora da Câmara 

Municipal de Franca desde 2009. Nesta situação, por uma observação empírica, a atuação da 

sociedade civil (Terceiro Setor), nas políticas públicas municipais, é um fato que lhe chamou 

a atenção e despertou o interesse para esta pesquisa.  Especificamente, no caso da UDECIF, 

observou o acompanhamento, rotineiramente, da Associação às Sessões Legislativas que o 

Poder Legislativo local realiza. Seus membros atuam com pedido de uso da Tribuna, o 

protocolo de ofícios, requerimentos, representações, e também participam de Conselhos.   

Assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar a participação da sociedade 

civil organizada por meio do Terceiro Setor nas políticas públicas municipais para o 

desenvolvimento social local. Para atingir a proposta, elegeu-se como objetivos específicos:  

I) abordar a atuação da sociedade civil e sua influência nas políticas públicas para o 

desenvolvimento social local; 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. 
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Como metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória e 

descritiva, inicialmente baseada em dados secundários, que compõem o referencial teórico e 

posteriormente, uma pesquisa de campo, baseada em dados primários coletados a partir de 

três entrevistas conduzidas com membros da UDECIF. A escolha de referida Instituição 

justifica-se em decorrência dos seguintes motivos: finalidade voltada à área da cidadania; 

atuação preponderantemente local na cidade de Franca; participação ativa e presencial, 

rotineiramente verificadas nas atividades do Legislativo e Executivo francanos.  

A escolha dos três membros da UDECIF para a realização da entrevista foi 

realizada em conjunto, pela autora com a Diretoria da UDECIF, elegendo-se os atuais 

ocupantes dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Justifica-se a escolha pela 

forte atuação de tais membros e o tempo que estão associados. Para a fixação do número de 

três entrevistados, utilizou-se o critério de razoabilidade considerando-se o conteúdo da 

entrevista, bem como eventual contrapeso na análise de respostas díspares. 

Diante do exposto acima, trata-se de uma dissertação de Mestrado, relacionada 

à linha de pesquisa de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, cuja estrutura foi 

subdividida em sete capítulos. O primeiro capítulo, composto pela introdução, delineou a 

ideia central do trabalho, apresentando conceitos e perspectivas, além de justificativas para 

escolha da temática. A relevância da participação da sociedade civil organizada, por meio do 

Terceiro Setor, nas políticas públicas locais, no exercício ativo da cidadania e fortalecimento 

da democracia e suas conexões com o desenvolvimento social apoiaram a delimitação do 

tema. Em seguida, foram descritos os aspectos relevantes e os objetivos gerais e específicos, 

dando significado ao presente estudo. 

No segundo capítulo, abordou-se as políticas públicas em seus aspectos gerais 

dando ênfase às questões conceituais e demais características, origem, protagonismo e etapas 

do ciclo de políticas públicas, diagnóstico, definição e análise do problema, abordagens e 

atores. Para descrição e desenvolvimento, elegeu-se a literatura de Secchi (2022; 2023), Souza 

(2007), Howlett et al (2013), Di Giovanni (2009), Dias e Matos (2017) e Chrispino (2016). 

Em seguida, o terceiro capítulo apresentou o Terceiro Setor, considerando os 

aspectos teóricos, conceituais e históricos, detalhando as interações e vínculos com as 

políticas públicas e o desenvolvimento local. Nesta fase, contou-se, principalmente, com os 

autores: Dias, Matos (2017), Rebonatto, Ramos, Cerutti, Pereira (2020), Bobbio (1987), 

Montaño (2010), Amaral (2003), Faleiros Júnior (2017), Torres (2017), Leite (2003) e 

Bronstein, Fontes, Pimenta (2017). 
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A composição do quarto capítulo levou em conta o detalhamento do Terceiro 

Setor na cidade de Franca (SP), especificamente da UDECIF, em evidência neste estudo, 

tendo como título “A Participação da Sociedade Civil nas Políticas Públicas Municipais: a 

atuação da UDECIF na cidade de Franca (SP), considerando-se aspectos conceituais, jurídicos 

e legislação; a atuação do Observatório Social do Brasil (OSB) e a UDECIF na cidade de 

Franca (SP), principais características e particularidades do funcionamento da UDECIF, 

sendo possível registrar histórico de atuação desde a sua implantação, as dificuldades 

encontradas, os eixos de atuação e as principais ações desenvolvidas que viabilizaram a 

implantação, adequação, avaliação e fiscalização de políticas públicas no município. Nesse 

sentido, foi possível detalhar a estrutura organizacional e a composição da equipe, 

esclarecendo os cargos, as atribuições, e as principais atividades da Diretoria para a atuação 

nas políticas públicas. 

No quinto capítulo, apresentaram-se os aspectos metodológicos, classificando-

se, quanto à abordagem e à natureza, sendo esta uma pesquisa qualitativa. Quanto aos 

objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. No tocante aos procedimentos, 

utilizou-se pesquisa bibliográfica, documental, bem como a observação direta, realizada 

durante as Sessões e Audiência Públicas do Poder Legislativo francano, e entrevista 

semiestruturada. Os autores Gil (2008) e Bardin (2016) deram o suporte teórico para a 

construção deste capítulo, direcionando, a partir da literatura estudada, a etapa de coleta de 

dados qualitativos. O período analisado compreendeu um horizonte de 15 anos, tendo em 

vista a atuação da UDECIF, no ano de 2009, quando, ainda que informalmente, começou a 

atuar, até o presente momento (2024). 

No sexto capítulo, foram apresentados os resultados, abordando a atuação da 

UDECIF nas políticas públicas da cidade de Franca (SP). Para tanto, foram considerados os 

dados coletados a partir da aplicação de pesquisa qualitativa semiestruturada, sendo possível 

demonstrar o campo de atuação, a motivação dos membros, as principais influências na 

formulação de políticas públicas locais, os principais casos de adequação de ações de gestão 

pública decorrentes da avaliação e fiscalização de políticas públicas municipais, as 

dificuldades e as perspectivas da Associação. Para tanto, as análises propostas nos objetivos 

específicos deste trabalho foram elaboradas a partir da utilização das pesquisas descritiva e 

analítica, permitindo a investigação do fenômeno social pesquisado. Por fim, a conclusão e as 

referências bibliográficas foram apresentadas. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS: ASPECTOS GERAIS 

 

 

2.1 ORIGEM E CONCEITO  

 

 

As Políticas Públicas, como área de conhecimento, tiveram 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 (2023), 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, 2023). 

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; Pires, 2023), 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 (2023), 

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 estejam estudando. É comum não se 
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estabelecer um consenso de definição entre economistas, administradores, filósofos, 

sociólogos, psicólogos e juristas (Fonte, 2013). 

Para Chrispino (2016), o conceito de política pública é resultado de inúmeras 

variáveis e seu significado é tão distinto quanto os valores, ideologias, contextos e ética de seu 

formulador. Assim, o conceito é delimitado pelas múltiplas possibilidades de conexão de 

ações que contribuem para fazer dela, a política pública, o centro de equilíbrio de diferentes 

forças sociais.  

Seguindo este raciocínio, o autor aponta alguns conceitos de políticas públicas 

de diferentes autores, conforme trata o Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Conceitos de políticas públicas por diferentes autores 

AUTOR CONCEITO 

Viana (1996) valorizando o Estado em ação, escreve que o modo de operar do Estado se traduz no ato de 

“fazer” políticas públicas. 

Garcia apud 

Frischeisen (2000) 

conceitua políticas públicas como diretrizes, princípios, metas coletivas conscientes que 

direcionam a atividade do Estado, objetivando o interesse público. 

Grau (apud 

Frischeisen (2000) 

informa que a legitimidade do Estado social está ligada à realização de políticas públicas, que se 

caracterizam por todas as formas de intervenção do Estado (seja como provedor, gerenciador ou 

fiscalizador). 

Höfling (2001) escreve que “políticas públicas são aqui entendidas como o ‘Estado em ação” [...]; é o Estado 

implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para setores 

específicos da sociedade”. 

Santos (2002) dirá que é o conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo 

determinado. 

Cunha e Cunha 

(2002) 

entendem política pública como linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e 

garantidos em lei. É mediante as políticas públicas que são distribuídos e redistribuídos bens e 

serviços sociais, em resposta às demandas da sociedade. Por isso, o direito que as fundamenta é 

um direito coletivo e não individual. 

Bucci (2002) sustenta que políticas públicas são programas de ação governamental visando coordenar os meios 

à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados. 

Graglia (2004)  apresenta as políticas públicas como “projetos governamentais e atividades administrativas com 

os fins de satisfazer necessidades sociais.” 

Couto (2005) escreve que “é política pública tudo aquilo que o Estado gera como um resultado de seu 

funcionamento ordinário”. 

Secchi (2010) sintetiza que “uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”. 

Bergue (2011) entende “por política pública (public policy) o conjunto coerente de decisões, de opções e de ações 

que a administração pública leva a efeito, orientada para uma coletividade e balizada pelo 

interesse público”.  

Subirats e 

colaboradores 

escrevem que uma política pública se define como uma série de decisões ou de ações, 

intencionalmente coerentes, tomadas por diferentes atores, públicos e às vezes não público - cujos 
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(2012) recursos, nexos institucionais e interesses variam - a fim de resolver de maneira pontual um 

problema politicamente definido como coletivo. Este conjunto de decisões e ações dá lugar a atos 

formais, como um grau de obrigatoriedade variável, tendentes a modificar a conduta de grupos 

sociais que, se supõe, originaram o problema coletivo a resolver (grupo-objetivo), no interesse de 

grupos sociais que padecem os efeitos negativos do problema em questão (beneficiários finais).  

Nirenberg (2013) as políticas públicas constituem o conjunto de objetivos, decisões e ações que leva a cabo um 

governo para solucionar os problemas que, em determinado momento histórico, os cidadãos e o 

próprio governo consideram prioritários. São estratégias intencionais, dirigidas a objetivos que se 

deve alcançar, fazendo convergir uma visão e uma ação de longo prazo, mas com efeitos também 

em curto e médio prazos. 

Fonte: Chrispino (2016). 

 

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). 

Todavia, diante da necessidade de um trabalho científico delimitar o seu 

objeto, tentar-se-á 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). 

Desse modo, uma política pública pode ser considerada um programa de ação 

de um governo, que pode ser executada tanto pelos órgãos governamentais quanto pelas 

organizações do Terceiro Setor investidas de poder público e legitimidade governamental pelo 

estabelecimento de parcerias com o Estado. Logo, o termo “público” associado à política não 

é uma referência exclusiva ao governo, mas sim, algo destinado ao povo, que afeta a todos 

(Dias, Matos, 2017). 

Em termos mais didáticos, Secchi (2021, p.36) 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). 

 

Conforme aponta Dias, Matos (2017), pela Teoria das Arenas de Poder, 

também chamada de Tipologia de Lowi, cada tipo de política pública define um tipo 

específico de discussão política, uma rede diferente de atores, estruturas de decisões e 

contextos institucionais. Neste contexto, as arenas de poder podem ser conceitualmente 
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divididas em quatro tipos, de acordo com as coalizões ou oposição ao objeto da política, 

sendo: Distributivas, Regulatórias, Redistributivas e Constitutivas ou estruturadoras. No 

Quadro 2, descreve-se os tipos com suas características.  

 

Quadro 2 - Tipos de Políticas Públicas com suas características 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Distributivas são financiadas pelo conjunto da sociedade e os benefícios 

são distribuídos atendendo as necessidades 

individualizadas, ou seja, o governo distribui recursos a 

uns, sem que isso afete outros grupos ou indivíduos. A 

ausência de desfavorecidos gera uma arena baseada na 

cooptação desenvolvida numa arena menos conflituosa. 

Podem ser utilizadas para estimular setores e atividades já 

existentes, como é o caso da concessão de subsídios, ou, 

ainda, isenções tarifárias, incentivos ou renúncias fiscais. 

Regulatórias envolvem discurmiançaõ no atendimento das demandas de 

grupos distinguindo os beneficiados e prejudicados por 

essas políticas, estabelecendo controle, regulamento e 

padrões de comportamento de certas atividades políticas. 

Este tipo de política nasce do conflito entre coalizões 

políticas de interesses e desfavorecidos (quem ganha e 

quem perde). Esse conflito torna a arena regulatória menos 

estável que a distributiva e a redistributiva. Podem-se tomar 

como exemplo as regulamentações dos setores econômicos 

e de serviços, tais como as telecomunicações, regras de 

tráfego aéreo e códigos de trânsito, as leis ambientais, 

defesa do consumidor.  

Redistributivas têm como objetivo redistribuir recursos financeiros, direitos 

ou outros benefícios entre os grupos sociais, intervindo na 

estrutura econômica social, através da criação de 

mecanismos que diminuam as desigualdades. Podem ser de 

forma direta, através de transferências monetárias, ou 

indiretas, por influenciarem a longo prazo a redução das 

desigualdades. Caracterizam-se pelo jogo de soma zero, 

pela contraposição de interesses claramente antagônicos, ou 

seja, para que alguns ganhem, outros tem que perder. 

Exemplos: programas de previdência, seguro-desemprego, 

cotas raciais para universidades, bolsa-família, reforma 

agrária. 

Constitutivas ou Estruturadoras são políticas públicas que estabelecem regras sob as quais 

outras políticas públicas são selecionadas. Exemplos: regras 

do sistema político-eleitoral, distribuição de competências 

entre os poderes e esferas, regras das relações 

intergovernamentais, regras da participação da sociedade 

civil em decisões públicas. 

Fonte: Dias; Matos (2017). 

 

Ainda segundo o autor, definir um conceito de política pública é arbitrário, pois 

na literatura especializada não há consenso quanto à definição do que seja uma política 

pública, por conta da disparidade de respostas para alguns questionamentos básicos: 1 – 

Políticas públicas são elaboradas exclusivamente por atores estatais? 2 – Políticas públicas 
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também se referem à omissão ou à negligência? 3 – Políticas públicas resumem-se às 

diretrizes estruturantes (de nível estratégico) ou as diretrizes mais operacionais, ou a ambas? 

A cada uma dessas questões ou divergências que não encontram homogeneidade de 

entendimento entre os estudiosos de política pública dá-se o nome de “nó conceitual” (Secchi; 

Coelho; Pires, 2023).  

Assim, abordando um dos ‘nós’ conceituais referidos por Secchi, tem-se a 

questão quanto ao protagonismo no estabelecimento de políticas públicas, assunto que será 

tratado a seguir. 

 

 

2.2 ABORDAGENS SOBRE O PROTAGONISMO DAS 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; Thoenig, 1991; Bucci, 2002; 

Howlett, Ramesh, Pearl, 2003 apud Secchi; Coelho; Pires, 2023). 

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 (2023), a abordagem multicêntrica ou 

policêntrica considera como protagonistas no estabelecimento das políticas públicas as 

organizações privadas, organizações não governamentais, organismos multilaterais, redes de 

políticas públicas (policy networks), juntamente com atores estatais. 

Neste ponto, há de se destacar que, atualmente, um dos principais aspectos a 

serem considerados no estudo de políticas públicas é a relação destas com o processo de 

globalização. Este processo produz efeitos no meio ambiente, na cultura, nos sistemas 

políticos, no desenvolvimento econômico e no bem estar-físico dos seres humanos, 

modificando, em grande velocidade, as relações tradicionais entre o governo, o mercado e a 

sociedade,  que passam por uma reestruturação, o que gera grandes desafios a serem 
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enfrentados na identificação do papel a ser desenvolvido pelo governo, pois este tem perdido 

gradativamente algumas de suas prerrogativas, tanto econômicas, políticas e culturais, quanto 

sociais (Dias; Matos, 2017). 

O Estado deverá continuar exercendo seu papel, desempenhando sua função social 

como agente econômico destinado a realocar os recursos escassos e amenizar as 

contradições inerentes ao desenvolvimento das forças de produção do capital. No 

entanto, o fará em novas bases e com outro conteúdo (Dias; Matos, 2017, p. 24). 

 

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, seja na fase de 

formulação seja na fase de avaliação e fiscalização, por meio do controle social. 

Assim, ultrapassadas as considerações sobre o conceito e o protagonismo das 

políticas públicas, é importante saber como elas são formadas, ou seja, o processo de 

elaboração (policy-making process), também conhecido como ciclo de políticas públicas 

(policy cycle), o que será tratado no próximo tópico. 

 

 

 2.3 CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Os ciclos ou processos de políticas públicas são modelos de análise que 

decompõem a política pública em etapas lógicas sequenciais. Na literatura não há um 

consenso sobre os números de etapas, variando o modelo entre quatro a sete etapas. Tal 

ferramenta foi proposta pela primeira vez por Charles Jones, em 1970, e, desde então, as cinco 

etapas mais utilizadas são: identificação de um problema, formulação de soluções, tomada de 

decisões, implementação e avaliação (Dias; Matos, 2017). 

No quadro 3, são apresentadas algumas propostas de fases de ciclo das 

políticas públicas, conforme a formulação de diferentes autores: 
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Quadro 3 - Propostas de Fases de Ciclo das Políticas Públicas 

Autores 

  

Nº de 

Fases                              

Fases do processo de produção de políticas públicas 

Anderson 

(2003) 

5   Agenda Formulação     Implementar     Avaliar   

Fernández 5 Problema   Formulação Decisão         Avaliar   

Frey (2000) 5 Problema Agenda   Decisão   Implementar     Avaliar   

Heidemann 4       Decisão   Implementar   Verificar Avaliar   

Kingdon 

(2003, apud 

Capella, 

2007) 

4   Agenda Alternativa Escolha   Implementar         

Pasquino 

(2010) 

6 Problema Agenda Alternativa Escolha   Executar         

Rodrigues 

(2010) 

6   Agenda Formulação     Implementar   Monitorar Avaliar   

Saraiva 

(2006) 

7   Agenda Elaboração Formação   Implementar Executar Acompanhar Avaliar   

Sebrae MG 

(2008) 

5   Agenda Formulação Decisão   Implementar     Avaliar   

Sechi 

(2010) 

7 Problema Agenda Alternativa Decisão   Implementar     Avaliar Extin

ção 

Souza 

(2006) 

6   Agenda Alternativa Opções Aval. 

opções 

Implementar     Avaliar   

Subirats et 

al. (2008) 

5 Problema Agenda Formulação     Implementar     Avaliar   

Vallès 

(2008) 

4 Iniciação Iniciação Elaboração Elaboração   Implantar     Avaliar Suces

são 

Fonte: Dias, Matos (2017). 

 

Harold Lasswel, em trabalho desenvolvido em 1971, dividiu o processo da 

política pública em sete estágios, que, na sua visão, descreviam como eram criadas e ainda 

como deveriam ser produzidas: 1) informação, 2) promoção, 3) prescrição, 4) invocação, 5) 



22 
 

 
 

aplicação, 6) término e avaliação. De acordo com o estudioso, o processo se inicia com a 

reunião de informações, seguida da promoção de opções particulares pelos envolvidos na 

tomada da decisão política. Após, prescreve-se um curso de ação, invocando-se, a seguir, um 

conjunto de sanções para penalizar aqueles que não cumprem essas prescrições. A política é 

então aplicada e corre seu curso até chegar ao seu término, quando, então passa a ser avaliada 

contra seus alvos e objetivos originais (Howlet; Ramesh; Perl, 2013). 

Para Secchi, Coelho, Pires (2023), apesar da existência de várias versões, pode-

se visualizar o ciclo das Políticas Públicas em sete fases: 1) identificação do problema, 2) 

formação da agenda, 3) formulação de alternativas, 4) tomada de decisão, 5) implementação, 

6) avaliação, 7) extinção. 

 

 

Figura 1 - Ciclo de políticas públicas por Secchi, Coelho e Pires (2023) 

 

Fonte: Secchi; Coelho; Pires (2023 p. 56). 

 

Conforme aborda Dias e Matos (2017), no Quadro 3 pode-se observar que as 

divisões do ciclo de políticas públicas apresentam estágios comuns a todas as propostas, como 

as fases de formulação, de implementação e de avaliação. Entretanto, em cada caso concreto 

podem ser realizadas subdivisões que irão contribuir para uma melhor análise do processo.  

Na Figura 1, pode-se verificar outra versão bem parecida com a proposta por 

Secchi, Coelho, Pires (2023), mas, um pouco mais abrangente, com a inclusão da fase de 

monitoramento da política pública.  
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Figura 2 – Ciclo de Políticas Públicas 

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

 

Apesar da literatura mencionar as referidas fases do ciclo, que auxiliam numa 

utilização investigativa, na prática, em virtude de inúmeras variáveis, 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 (Figura 2), que a primeira fase é Identificação 

ou Diagnóstico do Problema Público. Nesta fase 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).  

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). 

Entretanto, nem todos os problemas reais são introduzidos na agenda de 

governo. Além de ser considerada uma problemática pública, há a necessidade de que se torne 

um problema político, a partir de mobilização política, através da qual atores articulados 

obtêm a atenção das autoridades para introduzir o problema na agenda governamental. 
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Um problema, para ser bem definido, deve possibilitar que se responda a algumas 

perguntas cruciais, entre as quais: Existe um problema? Qual é o problema? Quais 

são os elementos essenciais do problema? Quem está sendo afetado pelo problema? 

Ou seja, qual é a população-objetivo? Qual é a magnitude atual do problema e suas 

consequências? Conta-se com toda a informação relevante acerca do problema para 

realizar um estudo acabado? Dispõe-se de uma visão clara e definida do meio 

geográfico, econômico e social do problema? Quais são as principais dificuldades 

para enfrentar o problema? (Dias; Matos, 2017, p. 70). 

 

 

Identificado e introduzido o problema na agenda, é momento de se construir 

alternativas para solucioná-lo ou amenizá-lo. Na fase de formulação de alternativas define-se 

métodos, programas, estratégias ou ações que poderão alcançar os objetivos estabelecidos 

(Secchi; Coelho; Pires, 2023). 

Na fase de formação da agenda decide-se se um tema deve efetivamente ser 

inserido, excluído ou adiado na pauta política, e isso independentemente de sua relevância, já 

que depende de outros fatores como uma avaliação preliminar sobre os custos e benefícios das 

várias opções disponíveis de ação, bem como uma avaliação das chances do tema ou o projeto 

se impor na arena política, fato que pode ser relacionado com a capacidade de mobilização 

daqueles que estão diretamente afetados pelo problema.  

Um problema político torna-se prioritário na agenda governamental quando: 

constitui uma situação de crise (o custo de não resolver o problema é maior que o de resolvê-

lo); mobiliza a ação política (é capaz de expressar os interesses de grupos em posições 

estratégicas ou com grandes recursos de poder); ou abre oportunidades (permite que algum 

atro importante obtenha vantagens com a solução do problema (Dias; Matos, 2017). 

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 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. 

De acordo com a avaliação, pode-se resultar em uma reconceituação dos 

problemas e das soluções político-administrativas (Howlet; Ramesh; Perl, 2013). 

O resultado de cada fase do ciclo influencia diretamente sobre o conteúdo das 

demais etapas de uma política pública (Dias; Matos, 2017). 
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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, 2023).    

No próximo tópico serão abordados os atores das políticas públicas de acordo 

com a abordagem multicêntrica. 

 

 

2.4 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 pública. O cenário é explicado pela teoria multicêntrica ou 

pluralista, que permite 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 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 
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grupos de interesse, as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais (Secchi; 

Coelho; Pires, 2023).  

No Quadro 4, pode-se visualizar a categorização dos atores de políticas 

públicas: 

 

Quadro 4 - Categorização dos Atores de Políticas Públicas 

ATORES INDIVIDUAIS (PESSOAS) ATORES COLETIVOS (GRUPOS OU 

ORGANIZAÇÕES INDIVIDUAIS) 

 Políticos Partidos Políticos 

Burocratas Burocracia 

Magistrados Grupos de Pressão ou de Grupos de Interesse 

Formadores de Opinião Organizações da Sociedade Civil 

  Movimentos Sociais 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os políticos são atores fundamentais no processo de políticas públicas. Quando 

estão investidos de cargos no Executivo ou no Legislativo possuem legitimidade para propor e 

fazer acontecer políticas públicas de grande impacto social. Além dos políticos, existem as 

pessoas indicadas pelo político eleito para servir em funções de chefia, direção e 

assessoramento na administração pública, os chamados "cargos de confiança", que 

prescindem de concurso público para serem ocupados, ou seja, não pertencem à estrutura 

burocrática, pois não têm vínculo com o setor público (Dias; Matos, 2017). 

Os burocratas são o corpo técnico contratado pela sua competência técnica, via 

concurso público, com a função de manter a administração pública ativa, não obstante os 

ciclos eleitorais. Têm papel importante nas políticas públicas pois participam de todo o 

processo de formulação, implementação e avaliação dessas políticas (Secchi; Coelho; Pires, 

2023).  

Os magistrados têm a prerrogativa de interpretar a justa ou injusta aplicação de 

uma lei por parte dos cidadãos e da própria administração pública. São protagonistas na 

elaboração de políticas públicas quando emitem uma decisão judicial ou, no caso de um 

tribunal, uma súmula que torne pública a interpretação sobre determinada norma legal 

(Secchi; Coelho; Pires, 2023).   



27 
 

 
 

Os meios de comunicação – mídia, considerados os formadores de opinião, 

exercem o papel de difusor de informações e de controle sobre a esfera política e a atuação da 

administração pública, realizando jornalismo investigativo, denunciando corrupção e 

apontando as melhores práticas. No entanto, também são portadores de interesses e visões de 

mundo. Às vezes são chamados de “o quarto poder” em virtude da reconhecida capacidade de 

influenciar a opinião pública, e da influência na determinação entre a agenda da mídia, a 

agenda política e a agenda formal – cadeia de determinação de agendas (Secchi; Coelho; 

Pires, 2023). 

Os partidos políticos são responsáveis pelas diretrizes de programas de 

políticas alinhados aos princípios que defendem e aos interesses de seu eleitorado (Dias; 

Matos, 2017). 

A burocracia, segundo Dias, Matos (2017), não se refere apenas somente a 

recursos humanos, mas sim, a uma organização ou estrutura organizativa caracterizada por 

regras e procedimentos explícitos e regularizados, divisão de responsabilidades e 

especialização do trabalho, hierarquia e relações impessoais, visando dar continuidade, 

coerência e relevância às políticas públicas, ao mesmo tempo em que assegura o exercício 

imparcial, objetivo e não arbitrário da autoridade pública. 

Ainda de acordo com os autores, os grupos de pressão ou de interesse são 

conjuntos de indivíduos que defendem nos órgãos governamentais certo interesse ou causa 

comum, como por exemplo, as diversas organizações patronais, sindicatos de empregados, 

associações profissionais, reivindicações de moradores, entre outros. 

As organizações da sociedade civil, também denominadas de Terceiro Setor, 

são organizações privadas sem fins lucrativos que lutam por algum interesse coletivo, o que as 

diferenciam dos grupos de pressão e de interesse. O termo “Terceiro Setor” refere-se à 

complementação do que seria o “Primeiro Setor”, o Estado, e o “Segundo Setor”, as 

organizações empresariais. As organizações do Terceiro Setor enquadram-se no modelo de 

Governança Pública – modelo de interação horizontal entre atores estatais e não estatais no 

processo de construção de políticas públicas (Secchi; Coelho; Pires, 2023). 

Os autores querem que suas demandas passem a integrar a agenda 

governamental, que seriam “o quê”? Direitos? Vantagens? Privilégios? O questionamento “o 

quê” depende relativamente de “quem”, pois cada ator social, político e econômico tem seu 

interesse próprio e sua própria força política para ganhar ou não, para ter ou não sua demanda 

inclusa na agenda governamental. Entretanto, possuir determinados interesses não descarta-os 
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de tê-los outros, considerando que um mesmo ator pode ter diferentes interesses em diferentes 

contextos ou em diferentes fases do processo de elaboração de política pública (Secchi; 

Coelho; Pires, 2023). 

A seguir será analisada a organização da sociedade civil enquanto Terceiro 

Setor para a participação na proposta, tomada de decisão, na implementação e na avaliação 

das políticas públicas.    
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3 TERCEIRO SETOR 

 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 

As organizações do Terceiro Setor são integradas por pessoas jurídicas de 

direito privado sem fins lucrativos, formadas por cidadãos que se organizam e lutam por 

algum interesse coletivo. 

Como tema relativamente novo na análise social, essas organizações da 

sociedade civil assumiram importância crescente como alternativa de organização social, que 

apresentam como objetivo a prestação de serviços públicos nas mais diversas áreas (educação, 

saúde, lazer, turismo, direitos humanos, meio ambiente, cultura, habitação, serviços 

filantrópicos, e outras que promovam cidadania e a inclusão social), mas que, no entanto, 

permanecem como organizações privadas sem vínculo com o Estado (Dias, Matos, 2017). 

O Terceiro Setor pode ser compreendido como uma combinação entre o 

Primeiro e o Segundo, pois as entidades abarcadas pelo Terceiro Setor possuem características 

tanto do Estado quanto do mercado (Rebonatto; Ramos; Cerutti; Pereira,2020). 

Essa visão de modelo trissetorial pode ser visualizada no Quadro 5: 

 

Quadro 5 - Visão de Modelo Trissetorial 

 

            

 

    

Fonte: Rebonatto; Ramos; Cerutti; Pereira (2020). 
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Nesta concepção, pode-se dizer que a sociedade, juridicamente, está organizada 

em três setores, sendo: Primeiro Setor - as instituições públicas das três esferas 

governamentais (municípios, Estados e União); Segundo Setor - as empresas de maneira 

geral, como as indústrias, por exemplo, onde o objetivo é a obtenção de lucro; Terceiro Setor - 

diz respeito ao social, que corresponde àquelas organizações sem fins lucrativos. Quanto aos 

recursos financeiros, as organizações do Terceiro Setor têm natureza jurídica de direito 

privado, entretanto, podem receber recursos públicos.  

Assim, de acordo com essa definição, pode-se esquematizar o Terceiro Setor 

com base na origem e utilização de recursos e sua finalidade, conforme quadro 6: 

 

Quadro 6 - Definição de Terceiro Setor com base na origem, utilização de recursos e sua 

finalidade 

SETOR ENTE RECURSOS FINALIDADE 

Primeiro Governo (Estado) Público Pública 

Segundo Privado (Mercado) Privado Privado 

Terceiro Sociedade Civil 

Organizada 

Privado e Público Pública 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao tratar do tema sociedade civil, Bobbio (1987) comenta: 

 

(...) podem-se distinguir diversas acepções conforme prevaleça a identificação do 

não-estatal com o pré-estatal, com o anti-estatal ou inclusive com o pós-estatal. 

Quando se fala de sociedade civil na primeira dessas acepções quer-se dizer, em 

correspondência consciente ou não consciente com a doutrina jusnaturalista; que 

antes do Estado existem várias formas de associação que os indivíduos forrnam 

entre si para a satisfação dos seus mais diversos interesses, associações às quais o 

Estado se superpõe para regulá-las mas sem jamais vetarlhes o ulterior 

desenvolvimento e sem jamais irnpedir- lhes a contínua renovação: embora num 

sentido não estritamente marxiano, pode-se neste caso falar da sociedade civil como 

uma infra-estrutura e o Estado como uma superestrutura, Na segunda acepção, a 

sociedade civil adquire uma conotação axiologicamente positiva e passa a indicar o 

lugar onde se manifestam todas as instâncias de modificação das relações de 

dominação, formam-se os grupos que lutam pela emancipação do poder político, 

adquirem força os assim chamados contra-poderes. Desta acepção, porém, pode-se 

também dar uma conotação axiologicamente negativa, desde que nos coloquemos do 

ponto de vista do Estado e consideremos os fermentos de renovação de que é 

portadora a sociedade civil como germes de desagregação. Na terceira acepção, 

"sociedade civil" tem um significado ao mesmo tempo cronológico, como na 

primeira, e axiológico, como na segunda: representa o ideal de uma sociedade sem 

Estado, destinada a surgir da dissolução do poder político (BOBBIO, 1987, p. 34-

35).  
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Evoluindo na vertente do comentário de Bobbio (1987), há autores, como 

Montaño (2010), que criticam as relações entre o Terceiro Setor e o Estado, interpretando-as 

como mercantilização de direitos, desresponsabilização do Estado, ou ainda, a desistência de 

gerar uma macropolítica estrutural para inscrever as ações sociais na caridade privada. Neste 

sentido:   

 

Se é verdade que a diminuição da atividade estatal na área social é acompanhada 

pelo aumento da atividade da sociedade civil (organizada ou não) na mesma área; se 

é verdade que aquelas políticas sociais deixadas de lado (diretamente eliminadas, 

diminuídas ou precarizadas) pelo Estado são, alguma delas privatizadas (assumidas 

pela iniciativa privada) e/ou terceirizadas; se é verdade que o Estado tem 

desenvolvido parcerias com organizações da sociedade civil para desenvolver 

políticas sociais e assistenciais, isto não justifica as teses da passagem e da 

compensação. 

[...]. Na verdade, a função das parcerias entre Estado e as ONGs não é a de 

compensar, mas a de encobrir e a de gerar aceitação da população a um processo 

que, como vimos, tem clara participação na estratégia atual de reestruturação do 

capital. É uma função ideológica (Montaño, 2010, p. 224).  

 

 

  Ainda de acordo com Montaño (2010), o Terceiro Setor não deveria aparecer 

como um novo setor, mas sim, como uma nova função social, pois o que há na verdade é uma 

mudança das respostas dadas à questão social, inserida no processo de reestruturação do 

capital.  

  Por outro lado, essa aproximação do governo com a sociedade civil 

organizada, pode ser interpretada à luz de um paradigma colaborativo entre as formas de o 

Estado atuar (Amaral, 2003). 

No Brasil, a ideia de governança e gestão do direito privado para o direito 

público passou a ser reconhecida no final do século XX. Apesar das controvérsias políticas e 

jurídicas, inerentes aos conflitos entre democracia representativa e democracia direta, ponto 

pacífico é o inegável aumento dos interesses públicos provenientes dos vários setores da 

sociedade civil e da impossibilidade de o governo atendê-los de forma eficiente, abrindo-se 

assim, à sociedade, um novo papel, mais colaborativo, diminuindo sua separação com o 

governo (Faleiros Júnior, 2017). 

 

Vislumbra-se, com essa mudança de paradigma, uma necessidade de resposta à 

sensível crise pela qual perpassa o modelo de democracia representativa do Estado 

Liberal, sobretudo pelo aviltamento do cidadão e pela quebra da confiança em 

relação à eficiência, à capacidade e até mesmo à idoneidade das instituições e dos 

agentes políticos, em decorrência, principalmente, da queda no desempenho 

prestacional dos serviços públicos pelo Estado (Faleiros Júnior, 2017, p. 74). 
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Para Torres (2017), a sociedade do século XXI quer reviver, guardadas as 

devidas proporções, a democracia direta dos atenienses. Em decorrência da inviabilidade ante 

as dimensões dos estados, a quantidade populacional e a complexidade da vida social 

moderna, encontrou no Terceiro Setor um meio pacífico de ampliar sua participação de uma 

forma mais direta e incisiva. Assim, o Terceiro Setor serve de ferramenta para a sociedade 

civil organizar-se e mobilizar-se de tal forma a influir no governo e, por consequência, nas 

políticas públicas adotadas. "É a moderna participação política do cidadão"(Torres, 2017, p. 

126). 

 

A partir do final da década de 80 e do início da década de 90, tornou-se comum no 

Brasil, especialmente entre os teóricos da Reforma do Estado, a expressão terceiro 

setor para designar o conjunto de entidades da sociedade civil de fins públicos e sem 

objetivo de lucro. Ele coexiste com o primeiro setor, que é o Estado, e com o 

segundo setor, que é o mercado. Difere do primeiro porque suas entidades são de 

natureza privada e do segundo porque não visa ao lucro nem ao proveito pessoal de 

seus atores, mas se dedica à consecução de fins públicos (Leite, 2003, p. 1) 

 

 

Do ponto de vista da incidência no ciclo das políticas públicas, pode-se dizer 

que as OSCs têm assumido diferentes papeis colaborativos nas seguintes etapas: de 

formulação (participação em conselhos, comissões, comitês, conferências e compartilhamento 

de experiências de tecnologias sociais inovadoras); de execução (parcerias com o poder 

público); e monitoramento e avaliação (exercício do controle social) (Brasil, 2020). 

No que se refere a fase de fiscalização, apesar de existirem Instituições 

governamentais com competência para a atuação, como o Ministério Público, o Tribunal de 

Contas e o Poder Legislativo, verifica-se que a participação da sociedade civil organizada é 

colaborativa com tais Instituições, exercendo um importante papel no controle social. 

  No próximo item será abordada a trajetória histórica e respectiva cronologia da 

legislação que ampara o Terceiro Setor no Brasil. 

 

 

3.2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL 

 

   

Relatando a trajetória histórica no Terceiro Setor no Brasil, Leite (2003) cita o 

ano de 1995 como um marco importante, quando o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, 

tomou posse como Presidente da República, e foi criado o Ministério da Administração 
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Federal e Reforma do Estado. Luiz Carlos Bresser Pereira, nomeado como ministro da pasta, 

em seu discurso de posse asseverou a importância do desenvolvimento das organizações 

públicas não-estatais, das organizações voltadas para o interesse público, que não visam o 

lucro nem agem exclusivamente segundo os critérios de mercado. Foi, então, lançado o 

Terceiro Setor. 

As entidades do Terceiro Setor são regidas pelo Código Civil de 2002 (Lei nº 

10.406/2002), e juridicamente constituídas, em regra, sob a forma de associações ou 

fundações, embora sejam genericamente denominadas de ONGs (organizações não 

governamentais), expressão utilizada pela primeira vez em 1959 pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) para designar toda organização da sociedade civil que não estivesse vinculada 

a algum governo (BRASIL, 2016). 

Tais entidades podem receber recursos públicos e incentivo fiscal, desde que 

preencham os requisitos estabelecidos na legislação específica e sujeitam-se ao controle pela 

administração pública e órgãos de fiscalização. Além disso, por atuarem ao lado do Estado, 

sofrem uma derrogação parcial do seu regime jurídico, que é predominantemente privado, em 

face das regras de direito público. 

São exemplos de entidades que integram o Terceiro Setor: os serviços sociais 

autônomos (Sistema S), as organizações sociais, as fundações ou entidades de apoio e as 

organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips). 

Os serviços sociais autônomos são entidades instituídas por lei, com 

personalidade jurídica de direito privado, que prestam assistência ou ensino a certas categorias 

profissionais ou sociais e são mantidas por contribuições parafiscais instituídas pela União. 

São exemplos dessas entidades: Sesi (Serviço Social da Indústria); Sesc (Serviço Social do 

Comércio); Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); Senai (Serviço Nacional 

de Aprendizagem da Indústria); Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas); Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural); Sest (Serviço Social do 

Transporte); Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte); Apex-Brasil (Agência 

de Promoção de Exportação do Brasil); ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial). 

As organizações sociais são entidades privadas, sem fins lucrativos, que atuam 

nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação 

do meio ambiente, cultura ou saúde. São regidas pela Lei nº 9.637/1998, que dispõe sobre a 

exigência da habilitação de tais entidades perante a administração pública a fim de obter a 
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qualificação de organizações sociais, concedida por ato administrativo discricionário, desde 

que atendidos os requisitos legais. São incentivadas pelo poder público, podendo celebrar 

contrato de gestão para receber recursos financeiros, permissão de uso de bens públicos e 

cessão de servidores com ônus para o Estado. 

As fundações de apoio são pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos, instituídas na forma de fundações, que exercem atividades sociais relacionadas à 

ciência, pesquisa, saúde e educação – normalmente, junto a hospitais públicos ou 

universidades públicas –, e cujo vínculo com o poder público manifesta-se sob a forma de 

convênios ou contratos. Tais entidades estão previstas na Lei nº 8.958/1994, regulamentada 

pelo Decreto nº  7.423/2010. 

As organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) são pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, instituídas pela Lei nº  9.790/1999, que foi 

regulamentada pelo Decreto Federal nº  3.100/1999 e pela Portaria do Ministério da Justiça nº 

361/1999. Tais entidades destinam-se à prestação de serviços sociais não exclusivos do 

Estado, podem receber incentivos e são fiscalizadas pelo Estado por meio de Termo de 

Parceria, que é o instrumento jurídico que disciplina seu vínculo com o poder público. De 

acordo com o art. 3º da Lei nº 9.790/1999, as Oscips podem atuar, dentre outras, nas seguintes 

áreas: assistência social, cultura, proteção ao patrimônio histórico e artístico, meio ambiente, 

educação, saúde, desenvolvimento econômico e social e no combate à fome e à pobreza. 

No ano de 2010, organizações representativas das mais variadas frentes e 

segmentos reuniram-se para reivindicar normas e políticas que promovessem e protegessem 

seus direitos enquanto organizações da sociedade civil, com a articulação da "Plataforma por 

um Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil". A plataforma foi 

apresentada em carta aos candidatos da República que concorriam ao mandato de 2011/2014, 

contendo as principais pautas. Após a eleição, a então presidente Dilma Rousseff instituiu o 

Decreto n. 7.568/2011, que formalizou um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para 

diagnosticar e propor soluções (Brasil, 2020). 

De 9 a 11 de novembro de 2011 aconteceu a primeira reunião do GTI, durante 

o I Seminário Internacional do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que 

promoveu a discussão sobre o arcabouço legal e levantou desafios e propostas sobre o tema, 

que resultou num Plano de Ação com 50 propostas orientadoras, divididas em três eixos: 

Contratualização; Sustentabilidade Econômica; e, Certificação. Após a tramitação dos 

trabalhos, foi então, aprovada a Lei 13.019/2014, com entrada em vigor em 23 de janeiro de 
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2017, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, por meio de novos instrumentos jurídicos: os Termos de 

Fomento de Colaboração, no caso de parcerias com recursos financeiros e o Acordo de 

Cooperação, no caso de parceria sem recursos financeiros (Brasil, 2020). 

A ideia de sociedade civil organizada, o Terceiro Setor, pode ser definida como 

uma mediação entre sociedade civil e governo, condição que o distingue da ação individual do 

cidadão, e inclui a atuação organizada no âmbito de organizações como cooperativas, 

associações profissionais, corporações de classe, grupos ambientais e de advocacy em geral, 

instituições de benemerência, entre outros (Bronstein; Fontes; Pimenta, 2017). 

O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) é uma 

agenda política ampla, que tem como desafio aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional 

relacionado às organizações da sociedade civil (OSCs) e suas relações de parceria com o 

governo. Do ponto de vista da incidência no ciclo das políticas públicas, as OSCs têm 

assumido diferentes papéis nas etapas de formulação (participação em conselhos, comissões, 

comitês, conferências e compartilhamento de experiências de tecnologias sociais inovadoras); 

execução (parcerias com o poder público); e monitoramento e avaliação (exercício do 

controle social) (BRASIL, 2020).  

De acordo com os dados da plataforma que originou o Mapa das Organizações 

da Sociedade Civil, atualmente, há 815.676 OSCs no Brasil. Criado a partir do Decreto 

8.726/2016, que regulamenta a Lei 13.019/2014 – o Mapa é gerido pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), e integra um amplo e crescente volume de base de dados 

oficiais, provenientes de fontes públicas e privadas, atualizadas constantemente. É alimentado 

ainda por informações enviadas diretamente pelas OSCs e por entes federados, mediante 

processo colaborativo (BRASIL, 2023). 

No Anexo D, seguem normas legais que tratam sobre o Terceiro Setor, e a 

seguir segue quadro cronológico que reporta relevantes legislações e fatos marcantes ao 

Terceiro Setor no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Decreto/D8726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Decreto/D8726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
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Quadro 7 - Linha do Tempo do Terceiro Setor no Brasil 

ANO FATOS E LEGISLAÇÕES 

1959  ONU utiliza a expressão ONGs pela 1ª vez para designar toda organização que 

não estivesse vinculada ao governo. 

 

1995 Criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado no 

governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 

1998 Lei 9.637/98, que trata da qualificação de organização social. 

1999 Lei nº 9.790/99, que trata das OSCIPS. 

2002 Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), que rege as entidades do Terceiro Setor. 

2010 Decreto nº 7.423/2010,  regulamenta a Lei 8.958/94, que trata das Fundações de 

Apoio. 

2010  Reivindicação e articulação da “Plataforma por novo Marco Regulatório para 

Organizações da Sociedade Civil. 

2011 Decreto nº 7.568/2011, que formalizou o Grupo de Trabalho para o novo Marco 

Regulatório para Organizações da Sociedade Civil. 

2014  Lei nº 13.019/2014, que institui o novo Marco Regulatório para Organizações 

da Sociedade Civil. 

2016 Decreto que regulamenta a Lei nº 13.019/2014. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 

REGIME DEMOCRÁTICO  

 

 

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 (Secchi; Coelho; Pires, 2023). 

 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 
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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. Esses fatores, cada qual com sua intensidade, explicam o 

porquê e a importância da sociedade civil se organizar e ocupar seus espaços na arena 

política. (Bucci, 2013). 

Para Sen (2010), 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 participação popular e debate público não existe 

democracia. Podemos até nomeá-la como democracia, mas em essência, ela não é, pois a 

democracia tem de ser julgada por diferentes vozes, de diversas partes da 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.  

A participação fortalece a sociedade civil na medida que constrói caminhos 

para uma nova realidade social, sem injustiças, exclusões, desigualdades, discriminações etc., 

e vem marcada pelo pluralismo, evidenciando que os partidos políticos não são os únicos 

atores importantes. Considera-se, pois, os movimentos sociais e os agentes de organização da 

participação social, os quais são múltiplos. A gama variada de experiências associativas 

(grupos de jovens, de idosos, de moradores de bairros, e outras) é relevante no processo 

participativo, pois demanda aliar as análises da ciência política com as análises sociológicas 

para o entendimento da participação. A participação dos “sujeitos sociais” tem caráter plural 

em termos de classes, camadas sociais e perfis político-ideológicos. Nos processos que 

envolvem a participação popular, os indivíduos são considerados como “cidadãos”, e nessa 

concepção, com o tema da cidadania, envolve também lutas pela divisão das 

responsabilidades dentro de um governo, com várias frentes democráticas (Gohn, 2019). 

Esta visão, da importância dos atores sociais nas políticas públicas constitui 

uma das mudanças mais profundas que estão ocorrendo no país. E essa mudança tem relação 

direta com a constituição cidadã (CF/88). Trata-se de uma concepção consonante com o que 

prevê o art. 1º, parágrafo único, da CF/88, em relação à participação do povo, visto que o 
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poder emana dele e é exercido por meio da representação eleitoral ou de forma direta. Acolhe, 

por conseguinte, os postulados das democracias representativa e participativa, nas quais 

predomina um processo dinâmico, que oferece aos cidadãos possibilidades de 

desenvolvimento integral, liberdade de participação crítica no sistema político e condições de 

igualdade econômica, política e social. Ou seja, 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 (Oliveira; Lopes; Souza, 2018). 

Vasconcellos (2018), ao tratar sobre o processo de mudança nas diversas áreas 

de atuação humanas, relaciona o tema à importância do aspecto transdisciplinar do 

pensamento sistêmico na adoção de novos paradigmas.  

 

Nossos antepassados lidaram com profundas mudanças de paradigmas, à medida que 

foram surgindo o rádio, o cinema, o avião, o raio X, a luz elétrica e tantas outras 

novidades. Também nós temos capacidade para criar e lidar com mudanças de 

paradigmas (Vasconcellos, 2018, p. 33) 

 

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 (Grajew, 2007). 

 

(...) 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 (Grajew, 2007, p.38-41). 

 

 

Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos, Oded Grajew, narra o 

trabalho e a participação ativa do Conselho, representando a sociedade civil organizada, nas 

políticas públicas de erradicação do trabalho infantil que deram origem ao ECA e a outras 

legislações na área. Neste sentido, foram propostas alternativas, estabelecendo parcerias com 

universidades e outras instituições para retirar as crianças do trabalho infantil e encaminhá-las 
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à escola. Com o apoio da Andi–Agência Nacional Pelos Direitos da Criança, e de diversos 

empresários, organizou-se uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto. Assim foi 

introduzido um dispositivo legal na Lei de Licitações contra o trabalho infantil (Grajew, 

2007). 

 

(...) Em resumo, penso que para influenciar políticas públicas é necessário ter força 

política. Mas ninguém nasce com ela. Precisamos conquistá-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. (...) (Grajew, 2007, p. 38-41). 

 

 

Grajew (2007) conclui suas experiências apontando pontos importantes: que 

política pública não é uma ação individual e voluntária, pois trata de uma ação universal, que 

distribui direitos; é necessário congregar e organizar as pessoas em torno das ideias para lhes 

dar força e legitimidade; deve-se convencer as pessoas a respeito da importância da causa, 

para tanto, existem as pressões (ou lobbies), que devem ser feitas de maneira articulada; 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. 

 
(...)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). 

Em um estudo realizado por Pogrebinschi e Ventura (2017) buscou-se 

demonstrar como a participação de cidadãos e de atores da sociedade civil, podem tornar as 

instituições representativas mais responsivas e, assim, ampliar a qualidade das democracias 

contemporâneas. Utilizou-se um modelo de análise do conceito de responsividade a partir de 

três níveis: impacto nas políticas públicas, congruência temática e igualdade e 

multidimensionalidade da representação. 

Apresentou-se dados relativos à influência das Conferências Nacionais de 

Políticas Públicas no ciclo de políticas públicas cruzando as demandas oriundas dessas arenas 
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participativas com as proposições legislativas do Congresso brasileiro no período 2003-2010. 

Os dados e testes empíricos realizados demonstraram que as CNPPs tornam o Congresso 

Nacional mais responsivo. Os espaços participativos permitem que os representantes eleitos 

por meio do voto conheçam mais e melhor as preferências da sociedade, aumentando as 

chances de formularem políticas que a contemple ou dela se aproxime. A constatação de que 

partidos de orientações ideológicas distintas convergem em torno da agenda de políticas 

demandada pela sociedade civil indica que inovações democráticas como as CNPPs têm 

potencial de somar representação e participação agregando mais qualidade à democracia 

(Pogrebinschi; Ventura, 2017). 

Comprovada a relação direta da participação da sociedade civil, por meio do 

Terceiro Setor, nas políticas públicas para a qualidade da democracia, no próximo tópico será 

abordada a participação do Terceiro Setor nas Políticas Públicas municipais, com atuação 

mais restrita especificamente àquelas localidades.  

 

 

3.4 A PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS 

 

 

Participação é uma das palavras mais utilizadas no vocabulário político, 

científico e popular da modernidade, e aparece associada aos termos democracia, 

representação, direitos, organização, conscientização, cidadania, solidariedade, exclusão e 

outros, de acordo com a época e a conjuntura histórica (Gohn, 2019).  

 

A Constituição da República não traz explicitamente o vocábulo participação, mas 

cuida dos assuntos relacionados à democracia representativa e à democracia direta, 

sendo insofismável que a participação popular é decorrência natural do Estado 

Democrático de Direito, que consagra, em diversas passagens, mecanismos de 

participação cidadã [...] (Faleiros Júnior, 2017, p. 82). 

 

 Com efeito, a participação age como um elemento legitimador da ação 

regulatória do Estado, ao mesmo tempo que oportuniza a reflexão crítica da realidade, com o 

acolhimento e o compartilhamento da responsabilização sobre o público e os interesses 

coletivos, evitando privilégios a grupos restritos da sociedade e auxiliando no combate à 

corrupção (Oliveira; Lopes; Souza, 2018). 
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Nesse sentido, tem-se a relevância do Terceiro Setor, ao organizar a sociedade 

para atuar de forma consciente. A gestão democrática em uma sociedade com ampla 

diversidade e pluralidade requer a abrangência de múltiplos interesses, sendo apenas atingidas 

por meio do diálogo e da abertura governamental ao processo de elaboração e aplicação das 

políticas públicas, o que só é possível de conseguir por meio de uma sociedade civil 

organizada e com cidadãos informados e mobilizados (Oliveira; Lopes; Souza, 2018). 

As cidades têm sido consideradas um dos principais espaços para a promoção 

de mudanças nos padrões de desenvolvimento e na construção de soluções que possam fazer 

face à complexidade dos problemas públicos contemporâneos. Assim, são locais onde se 

tornam cruciais a pesquisa empírica sobre como as instituições, os discursos, as constelações 

de atores e suas práticas evitam ou abraçam, em escala local, seus problemas públicos e seus 

desafios em termos de sustentabilidade. Localizar o debate global, com as experiências de 

enfrentamento e governança dos problemas urbanos podem gerar condições, recursos e 

oportunidades para a mudança, bem como para a promoção de novos estilos de 

desenvolvimento (Andion; Alperstedt, 2020). 

Por ser produto e meio de produção social, os municípios evidenciam as 

vulnerabilidades sociais pela segregação socioespacial, refletindo a dimensão da desigualdade 

na distribuição de riquezas. Na complexa e dinâmica produção social do espaço, o 

planejamento urbano insere-se como um dos domínios de intervenção mais importantes das 

autoridades públicas, que têm por instrumentos e ferramentas a gestão democrática da cidade, 

regulamentados pelo Estatuto da Cidade - Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001.  

Com a edição do Estatuto, houve uma ampliação da participação cidadã, aproximando o poder 

público da população no que concerne à construção das cidades. Tais mecanismos somente se 

efetivaram por meio da combinação entre democracia representativa e democracia direta, 

modelo adotado no Brasil que dá suporte à participação pública em várias áreas, entre elas a 

do planejamento urbano, tão importante ao desenvolvimento local (Oliveira; Lopes; Souza, 

2018). 

As articulações que levaram a essas regulamentações urbanas iniciaram-se com 

o declínio do regime militar na década de 1980, já com a participação de atores sociais e a 

adesão da população anteriormente excluída do processo de construção da política urbana, e 

concretizou-se com a aprovação da Emenda Constitucional de Iniciativa Popular de Reforma 

Urbana no Congresso — Emenda Popular nº 63, de 1987, uma proposta de lei produzida pela 

sociedade civil, alicerçada na busca pela gestão democrática e participativa da cidade, justiça 
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e equidade social. O movimento popular era composto de um heterogêneo grupo de pessoas, 

que trabalhou em diferentes aspectos do urbanismo com o propósito de atrelar a participação 

popular à politização dos problemas urbanos, com a difusão de processos participativos na 

elaboração de políticas públicas. Como resultado dessa proposta, obteve-se a inserção dos 

artigos 182 e 183 da CF/88, futuramente regulamentados pelo Estatuto da Cidade, colocando 

em pauta a participação da população no planejamento urbano (Oliveira; Lopes; Souza, 

2018). 

Os municípios estão mais diretamente ligados à população, em relação aos 

demais entes federativos, de forma que os atores sociais se envolvem e participam no âmbito 

local, onde residem ou exercem suas atividades laborais, diretamente nas suas cidades. Logo, 

a atuação da sociedade no planejamento e na gestão das cidades deve, de fato e por direito, 

ocorrer em todos os momentos, desde a contribuição para os técnicos oferecerem soluções 

ajustadas à realidade social e aos verdadeiros anseios da comunidade até o momento de 

aprovação, execução, avaliação e monitorização das políticas públicas municipais. Para tanto, 

algumas medidas devem ser adotadas: padrões receptivos a serem adotados pelos técnicos, 

para informar a população, possibilitando uma ampla discussão que permita a colaboração 

ativa da sociedade civil nas políticas a serem criadas; abertura do poder político à participação 

da sociedade, possibilitando ferramentas reais e efetivas para que os cidadãos integrem o 

grupo de atores que influenciam e participam na tomada de decisões municipais (Oliveira; 

Lopes; Souza, 2018). 

 

A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei nº 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade) prevêem a realização de audiências públicas nos 

processos de elaboração e discussão dos Planos Diretores, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais, o que concretiza, no plano 

municipal, a figura dos “orçamentos participativos (Faleiros Júnior, 2017, p. 83). 

 

A CF/88 também prevê vários dispositivos que veiculam instrumentos para a 

participação popular, por meio do acompanhamento, controle e fiscalização dos direitos 

sociais por intermédio de políticas públicas. Pode-se citar, por exemplo, os Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas (CGPP), o mandado de segurança, a ação popular, as 

audiências públicas, o mandado de injunção, o plebiscito, o referendo, a denúncia direta aos 

tribunais de contas dos Estados e da União de irregularidades, a ação de inconstitucionalidade, 

dentre outros. (Andrade, 2019).  

Gomes (2015), identifica dois objetivos principais dos conselhos gestores de 

políticas públicas: a identificação, captação e ponderação constante das preferências da 
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sociedade, para a formulação de políticas públicas e o controle social sobre estas. Este 

controle guarda pertinência a maior eficiência econômica e social na gestão dos recursos 

públicos (Gomes 2015). 

Em suma, conforme aborda Oliveira, Lopes e Souza (2018), tratando sobre a 

participação da sociedade civil nas políticas públicas municipais, a participação pública 

possibilita o ajustamento da atuação da administração pública às efetivas necessidades da 

população: econômicas, sociais, ambientais, entre outras. Além disso, essa estratégia de 

gestão inclusiva proporciona também a democratização e a legitimação da atuação 

administrativa, impulsionando a formação da consciência cívica e política da sociedade em 

suas relações com o poder público. 

 

 

3.5 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO SETOR NO CONTROLE 

SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

Em função das dimensões geográficas e populacionais e diante da estrutura 

institucional, territorial e social existentes, é inviável conceber um governo fundamentado 

apenas na democracia direta — aquela em que o poder é exercido diretamente pelo povo. No 

entanto, em um regime democrático deve ser promovido, em sede de princípio, o respeito à 

vontade popular, equilibrando-se as instituições representativas e participativas. Desta forma, 

deve haver a vinculação da democracia representativa com a democracia participativa, 

complementando-se (Oliveira; Lopes; Souza, 2018). 

De acordo com Oliveira, Lopes e Souza (2018), o objetivo de atingir a 

igualdade baseada na gestão democrática e participativa também se alicerça na busca pela 

transparência na gestão pública, tornando-a acessível, prevenindo a corrupção e resguardando 

os interesses públicos em detrimento dos interesses privados. Contudo, para atingir essa meta 

de cidadania plena, é necessária a adequação do governo para garantir a divulgação das 

formas de interferência da população no processo decisório. 

Segundo Torres (2017), o país se torna mais livre quando a população se 

organiza, de forma que as ações que surtem efeito são fruto de sociedades verdadeiramente 

organizadas. A sociedade deve articular-se de forma a mudar a ordem das coisas, agir mais do 

que reivindicar, já que um governo superprotetor é terra fértil para o populismo autoritário. 

Neste sentido, as sociedades pouco organizadas e muito dependentes do governo são as 
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menos desenvolvidas, livres, democráticas, educadas e inovadoras. Por consequência, estes 

países tendem a ser corruptos pois dispõem de menos mecanismos de vigilância e cobrança 

sobre a classe política e o próprio governo. 

Gomes (2015), aponta que o controle social está diretamente ligado à eficiência 

das políticas públicas, mencionando a relação com os CGPP: 

  

Dessa forma, no que tange à eficiência das políticas públicas, podemos identificar 

dois objetivos principais dos conselhos gestores de políticas públicas: a 

identificação, captação e ponderação constante das preferências da sociedade, com 

vistas à formulação de políticas públicas e o controle social sobre estas, incluindo a 

responsividade às demandas da sociedade e a responsabilização dos governantes. O 

primeiro objetivo, viabilizar a manifestação, a identificação e a captação de 

preferências da sociedade, considerando seus aspectos de intensidade variada e de 

variabilidade no tempo, permitindo a formulação de políticas públicas compatíveis, 

constitui, fundamentalmente, uma questão pertinente à necessidade de maior 

eficiência econômica e social na alocação dos recursos públicos. Ou seja, em um 

contexto de boa governança, a abertura de um espaço de manifestação constante da 

sociedade permitiria ao Estado identificar as necessidades prioritárias e, ainda, 

receber aporte de conhecimento quanto à melhor forma de abordá-las. Esse objetivo, 

que não recebe neste estudo uma atenção específica, refere-se fundamentalmente às 

questões relativas à representatividade dos conselheiros ou das preferências captadas 

e também à eficiência do processo deliberativo envolvido na formulação das 

políticas e no processo de tomada de decisão, assuntos já mencionados (Gomes, 

2015, p. 904). 
 

 

 

 Em um estudo realizado por Bronstein, Fontes e Pimenta (2017) busca-se 

compreender a participação da sociedade civil na administração pública, tendo como 

referência a atuação dos conselhos municipais. 

 

A organização do CM é estabelecida com base na representação popular (Coelho; 

Nobre, 2004) e da sociedade civil organizada (De Almeida Vilela, 2005), entendidas 

como ambientes mais abertos à participação, influência e controle do cidadão sobre 

a atuação do Estado (Bronstein; Fontes; Pimenta, 2017, p. 89). 

 

 

Os autores ressaltam que a maior parte dos Conselhos têm atribuições relativas 

ao planejamento e fiscalização da aplicação de recursos financeiros, transferidos da esfera de 

governo federal ou estadual, bem como ao monitoramento da implementação de políticas, 

evidenciando sua relevância no controle social. Todavia, os autores alertam que a mera 

existência dos Conselhos não significa necessariamente uma participação adequada da 

sociedade no governo. Há de se atentar para os casos em que os Conselhos funcionam como 

um modelo próximo de uma subcontratação do governo, uma configuração de manufactured 

civil society - sociedade civil manufaturada, o que retiraria a sua legitimação democrática para 
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servir de extensões do governo disfarçados de participação popular (Bronstein; Fontes; 

Pimenta, 2017). 

Apesar da sua importância, o controle social mostra-se ainda tímido por dois 

motivos principais: 1) a falta de disponibilização de informações governamentais; e 2) a falta 

de conscientização e qualificação da população. 

Quanto à falta de disponibilização eficaz de dados governamentais, é fato que 

as transformações experimentadas pela sociedade por meio da tecnologia são sentidas e 

vivenciadas por todos. É inegável que a partir da invenção da rede mundial de computadores, 

a Internet, houve um marco histórico e um divisor de águas na transparência e 

disponibilização do acesso de informações públicas governamentais. Mas ainda há muito a 

melhorar. Impõe-se o desafio de implantar ações no setor público que acelerem e consolidem 

práticas e rotinas digitais no uso da tecnologia, como forma mais racional e segura para se 

manter a interação com a sociedade, por meio da informação ativa, atual e verossímil, para a 

eficaz transparência pública, acesso à informação e abertura das bases de dados 

governamentais (Tavares; Bitencourt; Cristóvam, 2021). 

  

Essas novas formas de informar, comunicar e inovar têm somente um propósito: 

cumprir com os preceitos democráticos do Estado Brasileiro, a partir do 

fortalecimento da sua cidadania, consubstanciada na participação popular e no 

controle social. No que tange especificamente ao controle social, impõe-se também 

o desafio de repensar os mecanismos e os recursos destinados ao seu exercício, 

abandonando-se uma visão meramente coadjuvante e passiva, para uma conduta 

efetivamente fiscalizadora e participativa (Tavares, Bitencourt, Cristóvam, 2021, p. 

811). 

 

 

No que se refere a segunda dificuldade, a falta de conscientização e 

qualificação da população Barddal e Torres (2020, p.4), explicam que: 

 

O compartilhamento do poder entre governo e sociedade requer a aquisição de 

conhecimento e compreensão sobre a temática da participação por parte dos cidadãos, 

para que estes discutam e deliberem em igualdade com o poder público. Os CGPP 

demandam a atuação de cidadãos qualificados, uma vez que estes possuem direito à 

voz e ao voto, assegurando-se, assim, legitimidade e autoridade moral na 

representatividade. Logo, os conselhos precisam ser dotados de diferentes tipos de 

recurso, inclusive o de formação ou capacitação técnica e política contínua dos 

conselheiros, pois os atores têm diferentes níveis de conhecimentos e entendimentos 

sobre os assuntos envolvidos nas deliberações. 

 

A gestão fundamentada na governança pública democrática está relacionada ao 

incentivo e ao fortalecimento da interação presencial entre os grupos locais e diferentes atores 
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com a esfera pública, agregando grupos vulneráveis às discussões e deliberações, 

possibilitando a redução do impacto das relações assimétricas de poder. No Brasil, os CGPP 

apresentam-se como experiências com forte potencial democrático, pois são arenas de 

discussão em que é possível exercer o controle social sobre o governo e participar das 

decisões políticas, abordando problemas, demandando novos direitos e possibilitando 

concretizar inserções na agenda política do governo, podendo ser constituídos pela sociedade 

organizada (Barddal; Torres, 2020). 

Percebe-se a importância do Terceiro Setor ao organizar a sociedade civil para 

que, de forma ordenada e capacitada, possa atuar na governança pública democrática, 

despertando na população o olhar crítico e participativo inerente ao espírito de cidadania, por 

meio da educação e da informação, com a finalidade de desenvolvimento humano e social. 

Sociedades desorganizadas são um grande indicador de pobreza. Ao passo que, ao contrário, 

as sociedades organizadas, especialmente as constituídas por várias formas de organizações 

por meio do Terceiro Setor, são mais exigentes e vigilantes, fazendo com que o país seja mais 

desenvolvido (Torres, 2017). 

Ao tratar do tema desenvolvimento social e humano, sob um prisma 

interdisciplinar, é importante situá-lo no contexto das instituições internacionais que têm 

como objetivo intervir na política social global com vistas à redução das desigualdades e 

promoção da justiça social em escala global. Em 1990 foi redigido o primeiro relatório de 

Desenvolvimento Humano pelo PNUD (Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 

partindo da premissa de que “People are the real wealth of a nation”, ou a tradução livre: “as 

pessoas são a verdadeira riqueza das nações”. Assim, afirmava-se que o desenvolvimento 

como sinônimo de industrialização e crescimento econômico não poderia produzir por si só o 

aprimoramento necessário das condições sociais (Ribeiro, 2011). 

Furtado, nos anos 50, já colocava em destaque as insuficiências da teoria 

econômica para o tratamento dos problemas do desenvolvimento das economias periféricas, 

ao apreender o desenvolvimento como um processo de transformações sociais. Para o autor a 

possibilidade de mudança é dada pela existência de recursos que ultrapassam o estritamente 

necessário à sobrevivência de uma comunidade, abrindo-se a possibilidade de realizar efetivas 

opções sobre o futuro (Bianconi; Coutinho, 2019). 

Para Sen (2011), somente há desenvolvimento quando os benefícios do 

crescimento servem à ampliação das capacidades humanas, entendidas como o conjunto das 

coisas que as pessoas podem ser ou fazer na vida. Para o autor, existem quatro capacidades 
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humanas consideradas elementares: ter uma vida longa e saudável; ser instruído; ter acesso 

aos recursos necessários a um nível de vida digno e; ser capaz de participar da vida em 

comunidade. Na ausência dessas quatro capacidades, todas as outras estão indisponíveis, 

tornando inacessíveis muitas oportunidades na vida das pessoas.  

Sobre a questão, aponta Ribeiro (2011, p.14): 

  

Na perspectiva proposta, os cidadãos seriam convidados a passarem de simples 

objetos de estudo a investigadores de sua própria realidade, uma vez que as questões 

sociais e humanas afligem uma determinada população que só podem ser 

apreendidas pelos próprios atores sociais que as vivenciam no cotidiano. 

 

  

  Neste sentido, a definição de desenvolvimento deve ser concebida como um 

processo de transformação social. 
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4 O TERCEIRO SETOR NA CIDADE DE FRANCA (SP) 

 

 

4.1 A CIDADE DE FRANCA (SP) 

 

 

A cidade de Franca (SP) encontra-se situada na região nordeste do Estado de 

São Paulo. Com 352.536 mil habitantes, PIB per capita de R$ 31.450,10, e mortalidade 

infantil de 7,09 óbitos para mil nascidos vivos, conforme último censo realizado no ano de 

2022 (disponibilizado no site do IBGE: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/panorama), Franca  é uma cidade que se destaca no 

cenário nacional. 

 

Quadro 8 - Franca (SP) Censo de 2022 

ÁREA TERRITORIAL 605.679 km2 (2022) 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 582,05 hab/km2 (2022) 

POPULAÇÃO RESIDENTE 352.536 pessoas (2022) 

ESCOLARIZAÇÃO (6 a 14 anos) 98,2% (2010) 

IDHM (índice de desenvolvimento humano 

municipal) 

0,780 (2010) 

 Fonte: IBGE (2022). 

  

O município está próximo da cidade de Ribeirão Preto, uma das regiões mais 

ricas do interior de São Paulo e do Brasil. Além disso, situa-se entre os três maiores centros 

econômicos do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o que facilita o intercâmbio 

comercial entre esses mercados consumidores (IBGE, 2024). 

De acordo com os dados disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de 

Franca, Franca (SP), nome dado em homenagem ao Governador da Capitania, Antônio José 

da Franca e Horta, nasceu do arraial assentado em uma colina entre dois córregos: Bagres e 

Cubatão, em terrenos da Fazenda Santa Bárbara, doadas para este fim em 03 de dezembro de 

1805, por Antônio Antunes de Almeida e seu irmão Vicente Ferreira Antunes de Almeida e 

esposa Maria Francisca Barbosa. Somente em 28 de novembro de 1824 é que a Freguesia de 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/panorama
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Franca (nome originário) se emancipa de Moji Mirim, sob a denominação de Vila Franca do 

Imperador. Instalada no dia seguinte pelo Ouvidor Freire (Antônio D'Almeida e Silva Freire 

da Fonseca) da Comarca de Itu é demarcado o rocio e denominados seus primeiros 

logradouros: Largos da Alegria (atual Nossa Senhora da Conceição) e da Aclamação (atual 

Barão da Franca) e ruas; do Comércio, da Primavera (atual Voluntários da Franca), do Adro 

(atual Monsenhor Rosa), Nova (atual Major Claudiano) e do Ouvidor. 

A denominação de Franca do Imperador foi simplificada para Franca, em 

virtude de decisão da Câmara Municipal local, em sessão de 30 de dezembro de 1889 (Franca, 

2024). 

A Câmara Municipal de Franca foi instalada em 30 de novembro do ano de 

1.824, tendo como seu primeiro presidente o vereador Alferes José Justino Faleiros (Franca, 

2024). 

Ainda de acordo com os dados disponibilizados no site da Prefeitura Municipal 

de Franca, o primeiro prédio ocupado pelo Legislativo do Município de Franca foi o atual 

prédio dos Correios, na Praça 9 de Julho e em seguida a Câmara Municipal transferiu sua sede 

para o prédio do atual Museu Histórico “José Chiachiri". Posteriormente, o Poder Legislativo 

de Franca teve sua sede transferida para o prédio localizado na Praça Nossa Senhora da 

Conceição, Rua Major Claudiano, onde funcionou até 1974. 

Em 03 de agosto de 1974, a Câmara Municipal foi transferida para Rua Capitão 

Anselmo, 1540, onde era o antigo almoxarifado da Prefeitura Municipal, adaptado para a 

finalidade de abrigar o Poder Legislativo. 

Por fim, atualmente o órgão funciona em sede definitiva, localizada na Rua da 

Câmara nº 01, próxima à Rodoviária de Franca, cuja obra foi idealizada pelo Vereador Dr. 

Joaquim Pereira Ribeiro e inaugurada no ano de 2010 (Franca, 2024). 

No quadro 9, cita-se importantes datas para a cidade de Franca (SP).  
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Quadro 9 - Datas importantes para Franca (SP) 

1824 - 1º Presidente da Câmara: Alferes José Justino Faleiros. 

1839 - 1º Presidente da Comarca: Dr. Joaquim Firmino Pereira Jorge. 

1852 - Inauguração do 1º edifício da Câmara, no local do atual correio. 

1855 - Inauguração do Cemitério da Saudade. 

1882 - 1º Jornal; O Nono Distrito. 

1887 - Inauguração da Estação Ferroviária. 

1888 - Inauguração do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, hoje ocupado pela UNESP. 

1890 - 1º Prefeito Municipal Republicano: Cel. Francisco Martins Ferreira da Costa. 

1898 - Inauguração do Edifício da Nova Cadeia e Fórum, que a partir de 1912 serviu de sede da Câmara e 

prefeitura. Obra de Victor Dubugras em estilo eclético, hoje ocupada pelo Museu Histórico Municipal "José 

Chiachiri". 

1904 - Inauguração da iluminação elétrica. 

1905 - Instalação do 1º Grupo Escolar no edifício da antiga Câmara, denominado G.E. Cel. Francisco Martins, 

mais tarde transferido de local. 

1913 - Inauguração da Nova Igreja Matriz, hoje Catedral Diocesana, estilo gótico. 

1917 - Inauguração do Colégio Champagnat na rua Capitão Canuto, hoje Avenida Champagnat, estilo eclético. 

1924 - Calçamento em paralelepípedo das primeiras ruas e praças. 

1932 - Franca participa ativamente da Revolução Constitucionalista. Por esta razão a rua Dr. Jorge Tibiriçá 

recebeu o nome de Voluntários da Franca quatro anos depois. 

1957 - Inauguração do 1º arranha-céu, edifício Franca do Imperador, na esquina das ruas Monsenhor Rosa e 

General Telles, onde existiu o famoso Sobrado Verde, propriedade de Borísio Steimberg. 

1971 - Criada e instalada a Diocese de Franca, tendo como primeiro Bispo, Dom Diógenes Silva Mathes.  

1984 - Instalação do Distrito Industrial. 

1989 - Criada a Região Administrativa de Franca. A região de Governo que é mais restrita já existe desde 

1984. 

2006 - Nomeação do Segundo Bispo da Diocese de Franca, Dom Frei Caetano Ferrari. 

 

Fonte: Museu Histórico Municipal "José Chiachiri". 

 

Como pontos turísticos, Franca oferece praças, parques, ginásio poliesportivo, 

orquidário, campo de polo, teatros, museus, arquivo histórico, cinemas, clubes de recreação, 

ciclovias, manifestações culturais diversas, além de monumentos históricos como o Relógio 

do Sol, construído em 1886 pelo Frei Germano D’Annecy. A cidade ainda conta com dois 

centros de compras, lazer e entretenimento: Franca Shopping Center e Shopping do Calçado. 

Além disso, possui inúmeros bares, restaurantes, cafeterias e outros pontos de encontro 

(Franca, 2024). 
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Há ainda o turismo religioso, com um viés bastante ecumênico: O catolicismo 

carismático, por intermédio da Comunidade Cenáculo Imaculado Conceição de Maria, que 

recebe de três a cinco mil pessoas, semanalmente, e o HALLEL, maior evento da música 

católica da América Latina, criado em Franca, em 1988, e, atualmente, ocorrendo em várias 

cidades do Brasil e de países da América e da África; O Espiritismo, por meio de vários 

centros espíritas e o Instituto de Medicina do Além (IMA), local onde são realizadas 

“cirurgias espirituais”, feitas pelo médium João Berbel, conhecido por incorporar o espírito do 

médico Dr. Ismael Alonso y Alonso, falecido em 1964; A comunidade Evangélica, por meio 

do COMADEF, evento de cunho religioso tradicional na cidade voltado à  comunidade 

evangélica, que atrai milhares de pessoas no primeiro trimestre do ano (Franca, 2024). 

A cidade de Franca é conhecida como capital do sapato masculino, nacional e 

internacionalmente, em virtude do desenvolvimento tecnológico do parque calçadista 

francano e o aperfeiçoamento constante de seus recursos humanos.  Também é reconhecida 

como a principal escola de basquete brasileiro, já que a Cidade acumula o maior número de 

títulos nacionais e estaduais, dentre as demais equipes brasileiras em atividade (Franca, 2024).  

Em decorrência da abundância da “terra roxa”, Franca produz café de boa 

qualidade, sendo considerada como um dos mais importantes centros produtores do país. Os 

cafés especiais da Alta Mogiana, também validados pelo Selo de Indicação de Procedência, 

são produtos do agronegócio que se relacionam com o município, sede desta importante e 

tradicional região cafeeira (Franca, 2024). 

Franca também possui um parque universitário, que abriga renomadas 

instituições de ensino, dentre elas: UNESP (Universidade Estadual Paulista), Uni-FACEF 

(Centro Universitário Municipal de Franca), FDF (Faculdade de Direito de Franca), FATEC - 

Faculdade de Tecnologia Dr. Thomaz Novelino, e UNIFRAN (Universidade de Franca), além 

da presença do “Sistema S” (Senai, Sebrae, Sesi e Senac), que oferecem mais de 60 cursos 

entre formação técnica, graduação e pós-graduação (Franca, 2024). 

No censo realizado em 2022 pelo IBGE, apurou-se os seguintes dados no que 

se refere à educação: 
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Quadro 10 - Educação em Franca (SP) - Censo 2022 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 98,2 

 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) 
[2021] 

6,5 

 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) 
[2021] 

5,6 

 

Matrículas no ensino fundamental [2021] 40.662 

 

Matrículas no ensino médio [2021] 11.719 

 

Docentes no ensino fundamental [2021] 2.465 

 

Docentes no ensino médio [2021] 1.108 

 

Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2021] 125 

 

Número de estabelecimentos de ensino médio [2021] 57 

Fonte: IBGE (2022). 

O Orçamento Fiscal do Município, para o exercício financeiro de 2024, de 

acordo com a Lei Municipal n. 9.450/2023, foi estimado em R$ 1.460.425.686,00 (um bilhão, 

quatrocentos e sessenta milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis 

reais), incluídos os recursos próprios das autarquias e da fundação. 

De acordo com os dados do censo de 2022, realizado pelo IBGE, em 2021 o 

salário médio mensal na cidade de Franca era de 2,1 salários-mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 29,31%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 363 de 645 e 162 de 645, respectivamente. Já na 
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comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1674 de 5570 e 647 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-

mínimo por pessoa, tinha 27,4% da população nessas condições, o que o colocava na posição 

557 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 5104 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

No quadro 11, pode-se verificar a proporção entre trabalho e rendimento na 

cidade de Franca, apurado no censo de 2022 pelo IBGE. 

 

Quadro 11 - Trabalho e Rendimento de Franca (SP) - Censo 2022 

TRABALHO E RENDIMENTO   

 Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2021] 2,1 

 

 Pessoal ocupado [2021] 105.096 

 

 População ocupada [2021] 29,31 

 

 Percentual da população com rendimento nominal mensal 
per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] 

27,4 

Fonte: IBGE (2022). 

 

4.2 A PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA 

CIDADE DE FRANCA (SP) 

 

 

 Em pesquisa realizada na legislação da cidade de Franca (SP), pode-se 

verificar no Anexo VI da Lei n. 9.450/2023, que dispõe sobre o Orçamento Fiscal para o 

exercício de 2024, o Demonstrativo da Previsão de Transferências às entidades sem fins 

lucrativos, ou seja, as entidades do Terceiro Setor municipais, que receberão recursos públicos 

no ano de 2024 (Franca, 2023). 

 Analisando-se referida Lei, cujas entidades encontram-se especificadas ao final 

deste trabalho - Anexo B, em síntese, tem-se as informações verificadas no quadro 12 a 

seguir: 
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Quadro 12- Síntese entidades do Terceiro Setor Município de Franca, 2023 

Síntese entidades do Terceiro Setor Município de Franca 

Quantidade Tipo Meta 

22 Associações Comunitárias 8380 pessoas atendidas 

01 Associações Civis - Ação Social 01 entidade 

06 Centro de Convivência Idosos 1000 pessoas atendidas 

08 Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 

1405 pessoas atendidas 

03 Serviço de Proteção Social Básica 560 pessoas atendidas 

02 Serviço de Proteção Pessoas com deficiências 180 pessoas atendidas 

06 Serviço de acolhimento 343 pessoas atendidas 

06 Serviço de Proteção Social Especial 270 pessoas atendidas 

01 Serviço Especializado de atendimento à 

adolescentes 

80 pessoas atendidas 

01 Serviço de acolhimento institucional para 

adultos e famílias 

288 pessoas atendidas 

01 Serviço de acolhimento institucional residência 

inclusiva 

48 pessoas atendidas 

01 Serviço de acolhimento institucional para 

mulheres em situação de violência 

05 pessoas atendidas 

 Serviço de Acolhimento institucional para 

crianças e adolescentes - abrigo 

400 vagas (chamamento 

público em andamento) 

 República para jovens egressos de acolhimento 

- família acolhedora 

10 vagas (chamamento 

público em andamento) 

 Serviço de acolhimento institucional em família 

acolhedora 

30 pessoas atendidas 

(chamamento público em 

andamento) 

 

01 Serviço de acolhimento institucional noturno e 

unidade dia - população em situação de rua 

130 pessoas atendidas 
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01 Serviço de abordagem social 150 pessoas atendidas 

01 Programa de atendimento às pessoas em razão 

de violência de gênero, orientação sexual e raça 

 

83 Organizações da Sociedade Civil - Creches e 

Creches Escolas 

12.166 alunos 

01 Organização da Sociedade Civil - Educação 

Infantil 

208 alunos 

02 Contraturno escolar 320 alunos 

01 Educação especial Até 300 alunos 

01 Educação especial - Serviço de apoio 

pedagógico 

310 profissionais 

53 Programa municipal dinheiro direto na escola 17.099 alunos 

01 Centro especializado em reabilitação II 400 pessoas com 

deficiência atendidas, com 

no mínimo 2.406 

procedimentos mensais 

01 Serviços de assistência à saúde 400 usuários 

02 Comunidade terapêuticas 50 vagas 

01 Acolhimento para dependentes químicos - pós 

tratamento 

20 vagas 

01 Atendimento a crianças convalescentes e em 

vulnerabilidade social  

30 crianças 

01 Custeio dos plantões ambulatoriais  35.000 procedimentos/ano 

01 Implementar, gerir e administrar o CAPS AD 

III - 24 horas 

3.500 procedimentos/mês 

01  Implantar e gerir o CAPS AD III - 24 horas 3.500 procedimentos/mês 

01 Implantar e gerir 5 residências terapêuticas tipo 

II 

50 pacientes 

01 Serviço residencial terapêutico tipo II 50 pacientes 

01 Aporte financeiro - custeio - INTEGRASUS 60 leitos + 30 no Hospital 

dia 

06 Serviço de acolhimento institucional - longa 

permanência - idosos - e casas lares 

328 pessoas atendidas 
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03 Organização da Sociedade Civil – 

Desenvolvimento 

12 incubados  

100% 

13 Entidades - parcerias para realização de eventos 13 empresários, 450 

cafeicultores, 25.000 

visitantes, 100% 

04 Entidades de saúde - ampliação de atividades de 

aprendizagem de alunos do curso de medicina, 

psicologia e enfermagem 

 

01 Parcerias - Apoio às atividades culturais, 

populares e esportivas 

9.000 pessoas 

beneficiadas/atendimentos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 De acordo com as informações do Quadro 12, extraídas do Demonstrativo 

previsto no Anexo VI, da Lei n. 9.450/2023, e considerando que nem todas as organizações 

do Terceiro Setor recebem recursos públicos, e, portanto, não foram mencionadas na referida 

Lei municipal, verifica-se que o número total dessas instituições atualmente existentes na 

cidade de Franca (SP) ultrapassam 240 (duzentos e quarenta). Constata-se também, no que se 

refere ao indicativo ‘Metas’, que tais Metas são condicionadas, podendo variar para mais ou 

para menos. Dentro desta previsão, pode-se verificar que essas entidades são responsáveis por 

aproximadamente 120 mil beneficiados, assim considerados, pessoas atendidas, alunos, 

empresários, cafeicultores, visitantes, pacientes, usuários, procedimentos, vagas e leitos. 

Os recursos públicos repassados são regidos pela Lei n. 13.019, de 31 de julho 

de 2014, marco regulatório do Terceiro Setor, que em seu Capítulo IV, prevê o processo de 

prestação de contas pela entidade. Sem prejuízo deste processo, os trâmites dos repasses de 

recursos públicos são auditados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 

que, em sessão pública, os julga pela regularidade ou irregularidade. Ao final deste trabalho, 

no Anexo E, selecionou-se, a título de amostragem, a análise da prestação de contas de uma 

das entidades do Terceiro Setor que possui Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal 

de Franca, referente ao exercício de 2022, julgada regular pelo TCESP na sessão de 

14/05/2024, TC-022046.989.22-4.      

 Entre as entidades do Terceiro Setor existentes na cidade de Franca que não 

estão no rol do Anexo VI, da Lei n. 9.450/22023 têm-se aquelas voltadas à promoção da 

cidadania, como é o caso do Observatório Social do Brasil (OSB) e da União de Defesa da 

Cidadania de Franca (UDECIF). 
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4.3 O OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - OSB 

 

  O Observatório Social do Brasil (OSB) surgiu em 2008, numa iniciativa de 

cidadãos voluntários, sem vínculos políticos partidários, juntamente com a sociedade civil 

organizada por meio de entidades e empresas mantenedoras. A sua atuação foi 

especializando-se e seus procedimentos de trabalho se tornaram uma metodologia padrão para 

toda nova unidade que começa a operar, num sistema de rede entre observatórios sociais, para 

que a linguagem e o desempenho sejam uniformizados (Santos, 2017). 

De acordo com as informações disponibilizadas na página do site do OSB, 

(https://osbrasil.org.br/), o Observatório atua como pessoa jurídica, em forma de associação, 

fazendo uso de uma metodologia de monitoramento das compras públicas em nível municipal, 

desde a publicação do edital de licitação até o acompanhamento da entrega do produto ou 

serviço, de modo a agir preventivamente no controle social dos gastos públicos. Além disso, 

os OSB atuam em outras frentes, como: 

 

Quadro 13 - Frentes de atuação dos OSBs 

        

Fonte: Site do OSB. 

 

 De acordo com as informações disponibilizadas na página do site do OSB, 

(https://osbrasil.org.br/), os observatórios sociais chancelados pelo OSB estão presentes em 

150 cidades de 17 Estados brasileiros. As unidades dos OSB (municipais e estaduais) são 

organizadas em rede, coordenada pelo Observatório Social do Brasil (OSB) – instituição não 

governamental, sem fins lucrativos, integrado por cidadãos brasileiros que cobram a 

transparência e a qualidade na aplicação dos recursos públicos, disseminadora de uma 

https://osbrasil.org.br/
https://osbrasil.org.br/
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metodologia padronizada, que promove a capacitação e oferece suporte técnico, além de 

estabelecer parcerias estaduais e nacionais para o melhor desempenho das ações locais.  

Da análise das informações constantes do site do OSB, verifica-se que a 

atuação da Entidade é, preponderantemente, voltada ao controle social. Para Queiroz (2017), 

um Observatório Social atua com medidas preventivas através de análise e identificação de 

vestígios de irregularidade, com objetivo de informar e cobrar providências das autoridades 

envolvidas. Se as medidas preventivas não forem suficientes, os observadores podem recorrer 

à Câmara de Vereadores, apontando as inconformidades já identificadas e relatadas aos 

gestores. 

Ainda não havendo solução, Queiroz (2017) aponta que os observadores 

podem pleitear apoio a outros órgãos com competência institucional fiscalizadora, como o 

Ministério Público e o Tribunal de Contas. 

Os pontos de maior monitoramento dos OSs são: licitações em 22,30% dos 

OSs, Monitoramento das ações de vereadores e gestores públicos em 16,72% dos OSs, 

seguido do monitoramento de legislações, decretos e portarias em 10,10% dos OSs e de 

monitoramento da merenda na escola em 7,67% dos OSs (Zanetti; Bonzanini, 2019). 

Para Zanetti e Bonzanini (2019), entre os pontos fortes dos Observatórios 

Sociais, destaca-se o apartidarismo, a credibilidade e o respeito à população. Já nos pontos 

fracos evidencia-se a dificuldade de manutenção financeira dos OSs, o pouco tempo e 

disponibilidade dos voluntários e o número reduzido de funcionários em áreas técnicas 

específicas.   

 

Quadro 14 – Valores, missão, visão, objetivos e objeto de atuação do OSB 

Valores Apartidarismo; cidadania; comprometimento 

com a justiça social; atitude ética, técnica e 

proativa; ação preventiva e visão de longo 

prazo. 

Missão Despertar o espírito de Cidadania Fiscal na 

sociedade organizada, tornando-a proativa, 

através do seu próprio Observatório Social, 

exercendo a vigilância social na sua 

comunidade, integrando a Rede de 

Observatório Social do Brasil. 

Visão Ser uma rede nacional propulsora do 

controle social para o aprimoramento da 

gestão pública e integridade empresarial 
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Objetivos  Fomentar e apoiar a consolidação da Rede 

OSB de Controle Social, a partir da 

padronização dos procedimentos de 

monitoramento e controle da gestão pública, 

além da disseminação de ferramentas de 

educação fiscal e de inserção da micro e 

pequena empresa no rol de fornecedores das 

prefeituras municipais. 

Objeto de Atuação As ações de educação para a cidadania fiscal 

e controle social focadas no presente serão 

objeto de atuação do OS, atuando 

preventivamente, em tempo real, 

contribuindo para a eficiência da gestão 

pública, por meio da vigilância social da 

execução orçamentária, em sinergia com os 

órgãos oficiais controladores. 

Fonte: Zanetti; Bonzanini (2019). 

 

 O site também disponibiliza um formulário com as instruções ao cidadão ou 

entidade que tem interesse em constituir um OS em sua cidade. 

 Em pesquisa ao mapa disponibilizado no site do OSB, verifica-se que a cidade 

de Franca (SP) está no rol das cidades filiadas.  

Na cidade de Franca, além do OSB, também se encontra entre as entidades do 

Terceiro Setor voltadas à promoção da cidadania, a UDECIF - União de Defesa da Cidadania 

de Franca, conforme será tratado no próximo tópico. 

 

 

4.4 A UDECIF - UNIÃO DE DEFESA DA CIDADANIA DE FRANCA 

 

 

A UDECIF foi oficialmente fundada sob a forma de associação de natureza 

civil, de responsabilidade limitada, sem objetivo de lucro, em 08/08/2012, sob o CNPJ 

16.670.208/0001-58 e a Inscrição Municipal nº 76.112, com Utilidade Pública Municipal 

instituída pela Lei n. 8.418 de 1 de agosto de 2016 e com Certificado de Regularidade 

Cadastral de Entidades - CRCE sob n. 0237/2017, nos moldes do art. 53, do Código Civil 

Brasileiro. 
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Ainda de acordo com as disposições de seu Estatuto, a Diretoria da UDECIF é 

composta de quatro membros: Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário. O 

Presidente e o Vice-Presidente são eleitos e/ou reeleitos pelo mesmo critério de reeleição do 

Poder Legislativo, com mandato de 4 (quatro) anos, ficando a cargo do Presidente eleito o 

preenchimento dos demais cargos da Diretoria, por ele demissíveis a qualquer momento. O 

número de associados é ilimitado. Segundo informações de seu atual Presidente, 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. 

Em pesquisa aos arquivos da Câmara Municipal de Franca, pode-se constatar a 

existência de vários documentos e ofícios protocolizados pela UDECIF, solicitando 

informações, ora prestando informações, cobrando providências, dando ciência de fatos ou 

atos ocorridos na localidade, e outras ações de acompanhamento e atuação inerente aos atos 

da Administração municipal. 

Na mesma pesquisa, também pode-se encontrar a Moção de Aplausos n. 

63/2022 (Anexo C), aprovada pelo Plenário da Câmara, outorgada à UDECIF pelas ações que 

refletiram em providências dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e ainda, do 

Ministério Público, das quais, pela relevância, pode-se destacar: 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; Sugestões em orçamentos públicos 

PPA, LDO e LOA nas esferas municipal e estadual; Fiscalização e acompanhamento na 

execução de obras públicas; Participação efetiva em diversos conselhos municipais 

representando a sociedade civil; Abaixo assinado para a manutenção das 15 cadeiras na 

Câmara Municipal de Franca; Abaixo assinado para a implantação da unidade do SESC em 

Franca; Coleta de assinaturas para a campanha "Dez medidas contra a corrupção" sendo 

proporcionalmente a segunda cidade do Brasil em assinaturas; Abaixo assinado em parceria 

com o Observatório Social para que fosse aberta nova licitação para concessão do transporte 

público urbano (Franca, 2022).  

O movimento iniciou-se no ano de 2009, quando um grupo de cidadãos 

francanos passaram a frequentar regularmente as sessões da Câmara Municipal de Franca. 

Os integrantes da UDECIF participam ativa e regularmente nas reuniões 

plenárias do Poder Legislativo francano, onde são debatidos e votados Projetos de Leis de 

autoria do Executivo e do Legislativo municipal.  



61 
 

 
 

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. 

Em pesquisa ao sítio eletrônico facebook.com/UDECIF, verifica-se até a data 

27 de setembro de 2023 a existência de 26 mil seguidores. 

Diante das ações desenvolvidas pela UDECIF na cidade de Franca, com 

atuação ativa nos Poderes Legislativo e Executivo, preponderantemente na cidade de Franca, 

demonstrando um exemplo prático de democracia participativa que conduz ao 

desenvolvimento social da cidade, entendeu-se importante uma pesquisa de campo, com 

entrevista com alguns de seus membros, para uma melhor análise de seu desempenho, o que 

será abordado no próximo capítulo.
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para Gil (2008), método é o caminho que será percorrido para atingir 

determinado objetivo, e método científico é o procedimento intelectual adotado para alcançar 

o conhecimento esperado. 

Os aspectos metodológicos e as ferramentas utilizadas no desenvolvimento 

desta pesquisa, demonstrando sua estruturação, foco empírico, recursos para acesso às fontes 

e dados, bem como instrumentos que foram empregados na análise das informações e 

respectivos resultados, buscaram conhecer e interpretar a realidade estudada, sem interferir 

nela, utilizando-se a pesquisa descritiva para, por meio da observação dos fenômenos, 

descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória e descritiva, inicialmente 

baseada em dados secundários, que compõem o referencial teórico e posteriormente, uma 

pesquisa de campo, baseada em dados primários coletados a partir de três entrevistas 

conduzidas com membros da UDECIF. 

Marconi e Lakatos (2005) definem que a investigação científica é um conjunto 

de normas e procedimentos utilizados para obtenção de resultados mais confiáveis. De acordo 

com as autoras, o método científico pode ser dividido em quatro etapas: a observação, a 

experimentação, a interpretação e a conclusão. A partir destes elementos, a autora, na 

condição de procuradora do Poder Legislativo francano, observou-se a relevância da 

participação ativa da sociedade civil nas políticas públicas locais, para o fiel exercício da 

cidadania e democracia participativa, que propõe o desenvolvimento social, confirmando, 

assim, o interesse pela investigação da temática no âmbito local, motivo que resultou na 

escolha do tema. 

Desta maneira, intensificaram-se as pesquisas relacionadas ao tema da 

participação da sociedade civil nas políticas públicas municipais, reforçando o interesse em 

conhecer o ambiente de atuação no município de Franca (SP), bem como compreender as 

principais características e interações com o ambiente.  Após, passou-se para a fase da coleta 

dos dados primários, em que foram realizados encontros com os membros da atual Diretoria 

da UDECIF, para a realização de entrevistas individuais semiestruturadas, observação direta e 

pesquisa documental. A escolha da Instituição, a UDECIF, justifica-se em decorrência dos 
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seguintes motivos: finalidade voltada à área da cidadania; atuação preponderantemente local 

na cidade de Franca; participação ativa e presencial, rotineiramente verificadas nas atividades 

do Legislativo e Executivo francanos. Como instrumento de coleta de dados primários, foram 

realizadas entrevistas com 3 (três) membros integrantes da atual Diretora da UDECIF. As 

entrevistas tiveram duração média de 40 (quarenta) minutos, foram gravadas e 

posteriormente, transcritas para então serem analisadas.  

A escolha dos três membros da UDECIF para a realização da entrevista foi 

realizada em conjunto, pela autora com a Diretoria da UDECIF, elegendo-se os atuais 

ocupantes dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Justifica-se a escolha pela 

forte atuação de tais membros e o tempo que estão associados. Para a fixação do número de 

três entrevistados, utilizou-se o critério de razoabilidade considerando-se o conteúdo da 

entrevista, bem como eventual contrapeso na análise de respostas díspares. 

De acordo com Severino (2007):  

 

O estudo e a aprendizagem, em qualquer área do conhecimento são plenamente 

eficazes somente quando criam condições para uma contínua e progressiva 

assimilação pessoal dos conteúdos estudados. A assimilação, por sua vez, precisa ser 

qualitativa e inteligentemente seletiva, dada a complexidade e a enorme diversidade 

das várias áreas do saber atual (Severino, 2007, p. 66). 

 

 A delimitação do tema surgiu durante as atividades preparatórias e 

interpretativas, cuja análise possibilitou a seleção de elementos qualitativos. No decorrer desta 

etapa exploratória, surgiram as questões de pesquisa acerca do tema da participação ativa da 

sociedade civil nas políticas públicas, como também o interesse e aprofundamento da leitura 

de textos, análise de fatos históricos, reconhecimento do vocabulário, identificação de autores 

e esquemas de estudo. 

 O desenvolvimento destas atividades deu origem às palavras chaves e 

variáveis que estruturaram este processo de investigação. É importante destacar que a 

compreensão e interpretação dos textos analisados despertaram o interesse e a visão crítica, 

possibilitando analisar o papel da sociedade civil organizada por meio do Terceiro Setor como 

ator nas políticas públicas municipais para o desenvolvimento social local, suscitando, desta 

forma, a composição do objetivo geral desta pesquisa.  

Seguindo a abordagem de Richardson (1999), segundo o qual, o método 

possibilita diferentes lentes e diversas formas de visualizar um fenômeno social, mapeando e 

auxiliando na compreensão do território em estudo, uma vez eleito o objetivo geral da 

pesquisa, seguiu-se à estruturação, e, para atingir a proposta, definiram-se os seguintes 

objetivos específicos: I) abordar a atuação da sociedade civil e sua influência nas políticas 
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públicas para o desenvolvimento social local; II) analisar o papel da UDECIF como ator no 

processo de formulação e avaliação de políticas públicas no município de Franca. 

Para o debate e a reflexão do assunto, realizou-se o levantamento de dados 

secundários mediante uma revisão bibliográfica em plataformas de busca com o Portal Capes, 

Scielo, entre outros e livros científicos. Também foram utilizados artigos, publicações, 

documentos, dados e informações de órgãos governamentais, normativas, manuais e 

documentos disponibilizados pela entidade.  

Para descrever e interpretar o conteúdo dos documentos coletados, bem como 

compreender e analisar os dados primários, coletados mediante entrevistas realizadas nos 

meses de março e abril do ano de 2024, utilizou-se a metodologia de análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (2016), esta metodologia utiliza procedimentos sistemáticos e permite 

objetividade na descrição do conteúdo das mensagens, raciocínio lógico e descrição de dados. 

A análise dos dados e resultados será realizada por meio de análise de conteúdo. Os itens 

seguintes detalharam os processos adotados e selecionados na aplicação dos procedimentos 

metodológicos comentados. 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O estudo foi elaborado por meio de uma pesquisa qualitativa, exploratória e 

descritiva, em que se pretende delimitar o conhecimento sobre a atuação da UDECIF nas 

políticas públicas da cidade de Franca (SP).  

A pesquisa qualitativa centraliza-se na obtenção de interpretações plausíveis  

no  universo  de narrações, buscando a aceitação do pluralismo das formas de relatos (Souza; 

Santos, 2020). 

Bogdan e Biklen (1994) apontam cinco características básicas da pesquisa 

qualitativa:  

 

1.Na  investigação  qualitativa  a  fonte  direta  de  dados  é  o ambiente  

natural,  constituindo  o  investigador  o  instrumento principal[...];   2.   A  

investigação  qualitativa   é   descritiva.   Os dados recolhidos são em forma 

de palavras ou imagens e não de  números.  Os  resultados  escritos  da  

investigação  contêm citações  feitas com base nos  dados para ilustrar e 

substanciar a apresentação. Os dados incluem transcrições de entrevistas, 

notas  de  campo,  fotografias,  vídeos,  documentos  pessoais, memorandos     

e     outros     registos     oficiais     [...];     3.     Os investigadores  
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qualitativos  interessam-se  mais  pelo  processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos [...]; 4. Os investigadores qualitativos tendem a 

analisar os seus dados de forma   indutiva.   Não   recolhem   dados   ou   

provas   com   o objetivo   de   confirmar   ou   infirmar   hipóteses   

construídas previamente;  ao  invés  disso,  as  abstrações  são  construídas  à 

medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando  

[...];  5.  O  significado  é  de  importância vital na abordagem qualitativa. Os 

investigadores que fazem uso deste tipo   de   abordagem   estão   

interessados   no   modo   como diferentes   pessoas   dão sentido   às   suas   

vidas (Bogdan; Biklen, 1994, p.47-50). 

 

 

No tocante às pesquisas exploratórias, de acordo com Gil (2008) têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, visando à 

formulação de problemas mais precisos para estudos posteriores. Apresentam menor rigidez 

no planejamento, e normalmente desenvolvem-se por meio de levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 

Este procedimento exploratório possibilitou identificar e delimitar o referencial 

teórico tendo como base os termos: “participação da Sociedade Civil nas Políticas Públicas”, 

“Políticas Públicas e sociedade civil”, “sociedade civil e cidadania”; “Democracia e Políticas 

Públicas”; Políticas Públicas e Desenvolvimento Social”, “Transparência e Controle Social” e 

“Terceiro Setor”. A pesquisa entre os autores permitiu reconhecer, nas publicações, conceitos 

e teorias que embasam este trabalho. “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside 

no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 

do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (Gil, 2008, p. 45).  

Seguindo as balizas mencionadas, identificaram-se os pressupostos para 

composição do referencial teórico, dando origem aos primeiros capítulos. Ainda na fase 

exploratória, identificaram-se, por meio da pesquisa documental, dados secundários referentes 

à formalização jurídica da instituição UDECIF na cidade de Franca (SP), informação da 

declaração do título de utilidade pública municipal, bem como outorga de Moção de Aplausos 

pela Câmara Municipal de Franca em reconhecimento à atuação no exercício pleno da 

cidadania, conforme trata o Anexo C. Buscando aprofundar o entendimento acerca do 

funcionamento da unidade e das possibilidades de se encontrar dados confiáveis para 

composição desta dissertação, identificou-se que a entrevista semiestruturada seria adequada 

para conduzir a coleta de dados primários, bem como realizar levantamento documental de 

materiais disponíveis, além da observação empírica. 



66 
 

 
 

A entrevista semiestruturada é um fenômeno que aproxima a teoria e a prática, 

combinando fatos ocorridos e a literatura existente (Minayo, 1996). Neste sentido, é 

importante registrar o amadurecimento da pesquisa, durante o seu desenvolvimento, 

proporcionado pelas reflexões na etapa analítica e exploratória com os dados primários 

coletados nas entrevistas. 

As pesquisas descritivas se voltam à descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, tendo 

como característica a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (Gil, 2008). 

Mapeou-se a atuação da UDECIF desde quando surgiu, ainda que 

informalmente, em 2009, até o momento das entrevistas, realizadas em março e abril de 2024. 

Partindo para a fase da coleta de dados, esclareceu-se como e porque a UDECIF surgiu na 

cidade de Franca (SP), o campo de atuação, a organização e funcionamento, como ela se 

mantém nos aspectos financeiros/econômicos, a motivação dos membros, o processo de busca 

por novos membros, os conhecimentos dos membros no campo das políticas públicas, o 

momento de atuação da UDECIF no ciclo das políticas públicas, as principais dificuldades e 

as perspectivas. Estas informações serão descritas no capítulo 6. 

 

 

5.2 OBJETIVOS 

 

 

5.2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar o papel da sociedade civil organizada por meio 

do Terceiro Setor como ator nas políticas públicas para o desenvolvimento social das cidades. 

Para tanto, faz-se recortes para aprofundar o estudo na atuação do Terceiro Setor da cidade de 

Franca (SP), afunilando-se a pesquisa à atuação da UDECIF. 
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5.2.2 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos desta dissertação são:  

I- Abordar a atuação do Terceiro Setor e sua influência nas políticas 

públicas municipais; 

II- Analisar o papel da UDECIF como ator no processo de formulação e 

avaliação de políticas públicas no município de Franca. 

 

 

5.3 Contexto da pesquisa 

 

  

A democracia não pode se limitar apenas ao voto no período de eleição, mas 

sim, deve englobar a participação ativa dos cidadãos nas políticas públicas. Os cidadãos 

devem ter consciência do seu verdadeiro papel e relevância no contexto do desenvolvimento 

local.  

Quando a sociedade civil se importa e se envolve com os problemas públicos, 

demonstrando interesse em participar 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. 

Na cidade de Franca (SP), a UDECIF – União de Defesa da Cidadania de 

Franca é uma associação civil organizada voltada à promoção da cidadania, exemplo de 

atuação ativa do Terceiro Setor nas políticas públicas da cidade. 

Por meio de uma pesquisa bibliográfica seguida de uma pesquisa de campo, 

analisou-se a atuação da UDECIF nas políticas públicas municipais, discutindo a sua 

influência, estratégia e mudanças de comportamento da população para uma maior 

participação ativa, fomentando a democracia participativa e a cidadania, visando o 

desenvolvimento social local. 
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5.4 Coleta de dados 

 

 
A coleta de dados é um dos momentos mais importantes da realização de uma 

pesquisa, pois se obtém as informações necessárias para o desenvolvimento do estudo, por 

meio dos instrumentos que atendam aos seus objetivos e que estejam de acordo com a técnica 

utilizada.  

São vários os instrumentos que podem ser utilizados, porém se adéquam ao 

tipo de pesquisa que se pretende fazer para a conclusão deste estudo os seguintes: 

 I- Revisão bibliográfica, como uma exigência de qualquer produção científica, 

pois, é com essa que se será apresentado o estado da arte sobre o tema, assim como a 

diversidade de perspectivas teóricas (Finelli; Soares; Antunes, 2022).  

Nesse sentido, configura-se como etapa inicial e fundamental para este estudo: 

 

Elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: 

livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, 

boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, 

com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo 

material já escrito sobre o assunto da pesquisa (Prodanov; Freitas, 2013, 

p.54). 

 

 

II- Pesquisa de campo. Na pesquisa de campo podem ser utilizados três 

instrumentos de coleta de dados: o questionário, o formulário e a entrevista. Neste estudo, será 

utilizada a entrevista, que, segundo Miguel (2010): 

 

Possibilitaria acesso ao contexto do comportamento das pessoas e 

promoveria um caminho para o pesquisador compreender os significados 

desse comportamento. A hipótese básica da pesquisa a partir da entrevista é 

a de que os significados que as pessoas atribuem a suas experiências 

afetariam o modo como elas as executam (Miguel, 2010, p. 3). 

 

 

A presente pesquisa foi conduzida e alicerçada a partir da coleta de dados 

primários e secundários, sendo que, neste, as principais fontes utilizadas foram pesquisa 

bibliográfica e documental, elegendo-se para composição do escopo teórico e para a revisão 

da literatura as temáticas de metodologia científica, bem como aos termos: “participação da 

Sociedade Civil nas Políticas Públicas”, “Políticas Públicas e sociedade civil”, “sociedade 
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civil e cidadania”; “Democracia e Políticas Públicas”; Políticas Públicas e Desenvolvimento 

Social”, “Transparência e Controle Social” e “Terceiro Setor”. Desse modo, foram utilizados 

principalmente as obras e os estudos de Secchi (2022; 2023), Howlett et al (2013), Di 

Giovanni (2009), Dias e Matos (2017), Chrispino (2016), Dias, Matos (2017), Rebonatto, 

Ramos, Cerutti, Pereira (2020), Bobbio (1987), Montaño (2010), Amaral (2003), Faleiros 

Júnior (2017), Torres (2017), Leite (2003), Bronstein, Fontes, Pimenta (2017) e Bardin 

(1977). Também foram utilizados atos normativos e documentos oficiais, disponíveis em 

portais oficiais do Planalto e da Câmara Municipal de Franca.  

No primeiro trimestre de 2024, realizaram-se entrevistas com três membros da 

Diretoria UDECIF. A esse respeito, Minayo (2000) esclarece que a preocupação do 

pesquisador deve estar na compreensão dos problemas em estudo, escolhendo pessoas que 

representem a totalidade com a qualidade esperada, sem a preocupação com a quantidade. É 

importante ressaltar que os participantes foram convidados e apresentados à proposta deste 

estudo com antecedência, formalizando, em documento, as respectivas autorizações para 

utilização e divulgação dos dados gravados durante as entrevistas. Para aplicação desta etapa 

da pesquisa, estabeleceu-se como local da entrevista a Câmara Municipal de Franca, na Sala 

de Audiências.  

No que diz respeito à escolha dos participantes, elegeu-se entrevistar o vice-

presidente da entidade, associado há 12 anos, tendo atuado no Conselho municipal da 

Educação, e, na data da entrevista, no Conselho da Alimentação Escolar. Suas principais 

atribuições estão relacionadas a acompanhar as Sessões Legislativas da Câmara Municipal de 

Franca, pesquisar o Portal da Câmara Municipal de Franca, ver os projetos que serão votados, 

estudá-los junto com os demais membros da UDECIF, verificar se precisam de uma audiência 

pública, se envolvem algum conflito ou polêmica, participar dos Conselhos e fazer o controle 

social. A abordagem selecionada para aplicação desta entrevista considerou questões gerais e 

específicas, o campo e mecanismo de atuação, organização e funcionamento, conhecimentos 

técnicos em políticas públicas e interações com o desenvolvimento. 

Para esclarecer questões pertinentes ao histórico da UDECIF, de como e por 

que surgiu, a dinâmica de funcionamento e perfil dos associados, foi entrevistado o presidente 

da UDECIF, associado fundador da entidade, que apresentou, assim, maior tempo de atuação 

e experiência no cargo. Atuou na função de tesoureiro, e na data da entrevista estava no 

segundo mandato como presidente. É um mandato de quatro anos e deve encerrar no final do 

ano de 2024. Esclareceu que a UDECIF tem o CNPJ desde 2012, todavia, já atuava 
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informalmente desde 2009, sendo que a diretoria é formada pelo Presidente, Vice-presidente, 

Tesoureiro e Secretário. Informou que a UDECIF tem o objetivo estatutário de promover a 

cidadania e dentro dessa cidadania, que é um conceito amplo, a UDECIF tem várias frentes de 

trabalho, desde o incentivo cultural até a fiscalização do poder público, seja ele Legislativo ou 

Executivo. 

Visando abordar questões da UDECIF sob o olhar de quem se associou a 

menos tempo, elegeu-se para entrevistar o secretário da entidade, associado há 8 anos.  Em 

2014 começou a participar de ações de cidadania, de acompanhar Conselhos, de estar mais 

próximo às ações da Câmara Municipal de Franca (SP), tendo atuado no Conselho Municipal 

da Educação, por duas vezes, como conselheiro e outra como presidente. Suas principais 

atribuições estão relacionadas a redigir e direcionar ofícios e e-mails. Mas a entidade como 

um todo trabalha muito com ações em conjunto, um membro ajudando o outro, a acompanhar 

as Sessões Legislativas da Câmara Municipal de Franca, pesquisar o Portal da Câmara 

Municipal de Franca, ver os projetos que serão votados, estudá-los junto com os demais 

membros da UDECIF, participar dos Conselhos, e fazer o controle social.  

Tendo em vista os objetivos gerais e específicos deste trabalho, selecionaram-

se questões de pesquisa e definiu-se o roteiro semiestruturado (apêndice A), utilizado na 

condução das entrevistas com os membros da diretoria da UDECIF, conforme abordado no 

próximo item (5.4.1). 

 

 

5.4.1 Dados primários  

 

 

Os dados primários da pesquisa foram coletados por meio de entrevista 

realizada com três membros associados que compõem a atual diretoria da UDECIF. A 

entrevista foi composta por um roteiro semiestruturado (apêndice A), dividido em 3 (três) 

partes, após análise e autorização do Comitê de Ética do Uni-FACEF, Centro Universitário de 

Franca, que em 05 de dezembro de 2023 expediu o Parecer n. 6.554.264, pela aprovação da 

pesquisa CAAE: 75271823.4.0000.5384. 

A primeira parte é composta pela descrição dos entrevistados, registrando 

dados pessoais, dentre eles: nome completo, idade, cargo, tempo de atuação, formação 

acadêmica e principais atribuições. A segunda, constituída pela descrição da UDECIF, 
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considerando aspectos jurídicos, nomenclaturas, histórico, características, aportes financeiros 

e econômicos e documentos internos relevantes para o estudo. Por fim, a terceira parte 

relaciona-se com as questões mais abertas de subjetividade dos entrevistados sobre a 

UDECIF, como: tempo que está associado à UDECIF; qual a motivação que levou a fazer 

parte dela; como é organizada a atuação da UDECIF; porque surgiu; o funcionamento; áreas 

de atuação; recursos humanos envolvidos; quais as dificuldades encontradas; quais as 

perspectivas; entre outras.  

O instrumento de pesquisa foi gravado em áudios e, posteriormente, conforme 

metodologia selecionada, transcritos em arquivos, com a devida autorização dos 

entrevistados. As entrevistas com os participantes especificados pelos caracteres “A”, “B” e 

“C” ocorreram nos dias 15 de março e 5 e 9 de abril de 2024.  

 

 

5.4.2 Dados secundários 

 

 

Na pesquisa foram analisados dados secundários mediante uma revisão 

bibliográfica em plataformas de busca como o Portal Capes, Scielo, entre outros e livros 

científicos. Foram pesquisadas palavras chaves inerentes ao objeto do estudo como 

“Sociedade Civil e Políticas Públicas”, “Sociedade Civil e Cidadania”; “Democracia e 

Desenvolvimento Social” “Transparência e Controle Social” e "Terceiro Setor".  

Assim, foram utilizadas publicações, artigos, livros, documentos, dados e 

informações de órgãos governamentais. 

 

 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 
A proposta da entrevista, com o seu teor, segue no Apêndice - A, e foi 

submetida ao Comitê de Ética do Uni-FACEF, que em 05/12/2023 expediu o Parecer n. 

6.554.264, pela aprovação da pesquisa CAAE: 75271823.4.0000.5384, com as seguintes 

considerações: "Pesquisa Relevante. Vinculada ao Desenvolvimento Regional e atuação de 
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entidade do Terceiro Setor - UDECIF - União de Defesa da Cidadania de Franca junto às 

Políticas Públicas."  

 

5.6 ANÁLISE DOS DADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A discussão científica inicia-se do principal problema, que é demonstrar a 

importância da participação da sociedade civil nas políticas públicas para o desenvolvimento 

social local. Após, apresentar-se-á a atuação da UDECIF, um caso prático na cidade de Franca 

(SP). 

O método utilizado consiste na pesquisa qualitativa, que envolve, além do 

levantamento bibliográfico e da análise documental, a pesquisa de campo por meio de 

entrevista. 

A pesquisa também aborda dados práticos da atuação da UDECIF, com foco na 

área regional, especificamente no Estado de São Paulo e no Município de Franca, com a 

abordagem, análise e apresentação de dados disponibilizados pela Associação. 

O reconhecimento das situações reais, das motivações, dos reflexos e causas 

profundas e remotas são métodos da pesquisa. 

Sob o viés da pesquisa qualitativa, foi aplicada a técnica de Análise de 

Conteúdo de Bardin (1977), com o objetivo de analisar o conteúdo das entrevistas, 

construindo e apresentando concepções em torno  do  objeto  de  estudo. A análise do material 

coletado segue um processo frente às fases definidas por Bardin (1977), como: Pré-análise; 

Exploração do  material  e  Tratamento dos resultados. 

Neste sentido, as autoras Silva e Fossá (2015) comentam que a análise de 

conteúdo é um método específico, que parece mais claro e factível em função da elaboração 

esquemática, que o sustenta passo a passo, tornando-o mais rigoroso e menos ambíguo (Silva; 

Fossá, 2015). Em estudo recente, as autoras demonstram as principais fases desta 

metodologia, seguindo a obra de Bardin (2016). 

Com os dados primários, coletados a partir das entrevistas realizadas com os 

membros da diretoria da UDECIF, foram estabelecidos indicadores que sustentaram a etapa 

de classificação e seleção dos tópicos para composição das categorias. Alguns documentos 

encontrados nos arquivos da Câmara Municipal de Franca, e outros documentos 

disponibilizados pela Associação, como Estatuto, ofícios, representações e manifestações, que 
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demonstram o trabalho por ela desenvolvido no período de 2009 a 2024, também foram 

utilizados como elementos para leitura, interpretação e categorização. 

Uma das principais etapas desta metodologia, segundo Bardin (2016): [...] é a 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com critérios previamente 

definidos. As categorias são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento 

esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos (Bardin, 2016, p. 111). 

Desse modo, efetuaram-se os recortes necessários para classificação temática das informações 

registradas nas transcrições das entrevistas e nos documentos disponibilizados pela UDECIF, 

descritas no capítulo 6. 
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6 DISCUSSÃO E RESULTADOS: O TERCEIRO SETOR DA CIDADE 

DE FRANCA (SP) - A UDECIF E SUA ATUAÇÃO NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS  

 

  Neste capítulo, são apresentados os resultados apurados após a discussão do 

tema abordando o Terceiro Setor da cidade de Franca (SP), com um recorte para a atuação da 

UDECIF nas políticas públicas municipais. 

Para tanto, inicialmente, foram considerados os dados coletados em pesquisa 

bibliográfica e documental, como a legislação federal que trata do Terceiro Setor em âmbito 

nacional - Lei 13.019/2014, a Lei municipal n. 9.450/2023, que dispõe sobre o Orçamento 

Fiscal do município de Franca para o exercício de 2024, especificamente, o seu Anexo VI, 

que trata do Demonstrativo da previsão de Transferências às entidades sem fins lucrativos 

(Terceiro Setor), e, documento, selecionado por amostragem, referente a auditoria realizada 

pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre a prestação de contas de uma das 

entidades do Terceiro Setor da cidade de Franca (SP), que recebe repasses públicos do 

município. 

Em seguida, a partir da aplicação de pesquisa qualitativa semiestruturada, 

foram considerados os dados coletados em entrevistas com os membros da diretoria da 

UDECIF. Alguns documentos encontrados nos arquivos da Câmara Municipal de Franca, e 

outros documentos disponibilizados pela Associação, como Estatuto, ofícios, representações e 

manifestações, que demonstram o trabalho por ela desenvolvido no período de 2009 a 2024, 

também foram utilizados como elementos para a discussão. Assim, foi possível demonstrar  o 

campo de atuação, a motivação dos membros, as principais influências na formulação de 

políticas públicas locais, os principais casos de adequação de ações de gestão pública 

decorrentes da avaliação e fiscalização de políticas públicas municipais, as dificuldades e as 

perspectivas da Associação. 

As análises propostas nos objetivos específicos deste trabalho foram elaboradas 

a partir da utilização das pesquisas descritiva e analítica, permitindo a investigação do 

fenômeno social pesquisado.  

No desenvolvimento deste capítulo foi realizado um trabalho de compreensão 

dos dados primários coletados pela pesquisadora, utilizando-se, para tanto, a metodologia de 

análise de conteúdo, que pode ser definida como um conjunto de técnicas de análise de 
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comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo 

das mensagens (Bardin, 2016). 

Seguindo-se esta metodologia, estabeleceram-se os indicadores que apoiaram a 

interpretação de todas as informações coletadas pela pesquisadora. Assim, foi possível efetuar 

os recortes necessários para classificação temática das informações registradas nas 

transcrições das entrevistas e nos documentos pesquisados nos arquivos da Câmara Municipal 

de Franca e disponibilizados pela UDECIF. Com base neste material, definiram-se as 

categorias que apoiariam a interpretação e análise comparativa destes dados. As categorias 

finais resultam do reagrupamento das categorias intermediárias originadas das categorias 

primárias. As categorias finais possuem significação destacada e constituem-se em estruturas 

temáticas. “Estas estruturas temáticas contêm relações que unem os subtemas de cada 

categoria e relações que unem os próprios temas entre as categorias finais” (Silva; Fossá, 

2015, p. 219). A partir do exposto, os elementos foram separados e agrupados, construindo a 

base para fase de categorização, utilizada no desenvolvimento dos próximos itens deste 

capítulo. 

 

 

 6.1 O TERCEIRO SETOR NA CIDADE DE FRANCA (SP) 

 

 

Os comentários desse capítulo são oriundos da análise dos dados coletados em 

pesquisa bibliográfica e documental, como a legislação federal que trata do Terceiro Setor em 

âmbito nacional - Lei n. 13.019/2014, a Lei municipal n. 9.450/2023, que dispõe sobre o 

Orçamento Fiscal do município de Franca para o exercício de 2024, especificamente, o seu 

Anexo VI, que trata do Demonstrativo da previsão de Transferências às entidades sem fins 

lucrativos (Terceiro Setor), e, documento, selecionado por amostragem, referente a auditoria 

realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a prestação de contas de uma 

das entidades do Terceiro Setor da cidade de Franca (SP), que recebe repasses públicos do 

município. 

Analisando-se as parcerias do município de Franca (SP) com as entidades sem 

fins lucrativos, previstas no Anexo VI da Lei municipal n. 9.450/2023, verifica-se que a 

colaboração do Terceiro Setor, por meio de Termos de cooperação e Fomento, autorizadas 

pela Lei federal n. 13.019/2014, atingem parcerias responsáveis pelo atendimento de 
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aproximadamente 120 mil beneficiários, assim considerados, pessoas atendidas, alunos, 

empresários, cafeicultores, visitantes, pacientes, usuários, procedimentos, vagas e leitos. 

Fazendo-se um paralelo desse número de atendimentos com o número de 

352.536 mil habitantes no município de Franca (IBGE, 2022), tem-se que o Terceiro Setor na 

cidade de Franca é responsável pelo atendimento de quase metade da população francana, 

proporção bastante expressiva. 

  Avaliando-se a evolução da matéria no tocante ao regramento e a atuação do 

Terceiro Setor, concretizadas em normas legais, especialmente, a Lei federal n. 13.019/2014,   

percebe-se que foram contemplados procedimentos de fiscalização dos trabalhos prestados e 

dos recursos públicos transferidos, com a prestação de contas auditadas tanto por controle 

interno da própria administração pública, quanto por controle externo, por meio do Tribunal 

de Contas do Estado, no caso do município de Franca (SP), o TCESP. 

Esses dados, no tocante a proporção dos atendimentos, bem como, do 

regramento e controle do Terceiro Setor da cidade de Franca (SP), legitimam a atuação das 

entidades. 

Poderia-se dizer que a função dessas parcerias entre o Município de Franca e as 

entidades do Terceiro Setor não é a de compensar, mas a de encobrir a omissão do governo na 

prestação dos serviços e direitos sociais, como trata a visão de Montaño (2010)? Talvez sim, 

sob um ponto de vista restrito, ao se considerar o Estado (governo) como absoluto, 

desprezando-se o aspecto de desenvolvimento humano e social de uma região, inerente ao 

exercício da cidadania por meio de uma sociedade civil participativa. 

Neste sentido, pondera Torres (2017), que sociedades desorganizadas são um 

grande indicador de pobreza, ao passo que, ao contrário, as sociedades organizadas, 

especialmente as constituídas por várias formas de organizações por meio do Terceiro Setor, 

são mais exigentes e vigilantes, fazendo com que o país seja mais desenvolvido. 

Tal assertiva é reforçada ao considerar  que gestão fundamentada na 

governança pública democrática está relacionada ao incentivo e ao fortalecimento da 

interação presencial entre os grupos locais e diferentes atores com a esfera pública, agregando 

grupos vulneráveis às discussões e deliberações, possibilitando a redução do impacto das 

relações assimétricas de poder (Barddal; Torres, 2020) .  

Por meio dos números, percebe-se a importância do Terceiro Setor na cidade 

de Franca (SP), podendo-se afirmar que a sociedade civil francana tem um forte viés ao olhar 

crítico e participativo inerente ao espírito de cidadania.  
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Assim, pode-se também concluir pela importância das entidades do Terceiro 

Setor voltadas ao fomento da cidadania, como a UDECIF, para que, como será tratado nos 

próximos itens, atue despertando na população o espírito democrático e participativo, por 

meio da educação e da informação, com a finalidade de desenvolvimento humano e social.  

  

6.1.1 A UDECIF e sua atuação nas Políticas Públicas municipais 

 

6.1.1.1 Da instituição da UDECIF 

   

  A partir dos dados coletados em entrevistas com os  membros da diretoria da 

UDECIF e pela análise dos documentos encontrados nos arquivos da Câmara Municipal de 

Franca, e outros documentos disponibilizados pela Associação, como Estatuto, ofícios, 

representações e manifestações, que demonstram o trabalho por ela desenvolvido no período 

de 2009 a 2024, verifica-se que a UDECIF foi instituída formalmente no ano de 2012, 

todavia, o movimento iniciou-se em 2009, por um grupo de pessoas que frequentavam as 

sessões da Câmara Municipal de Franca, com as mesmas ideias e os mesmos ideais de 

cidadania. 

O surgimento da UDECIF aconteceu em virtude do grupo ver a necessidade do 

controle social, que é previsto na Constituição Federal de 1988. Havia uma indignação de não 

acompanhar as questões públicas, de não ter esclarecimento do que era votado, de ver que 

muitas coisas estavam no papel, mas não eram cumpridas. Então surgiu a vontade de mudar o 

cenário dessas questões públicas. O grupo percebia que as pessoas tinham vontade de exercer 

o controle social, mas não sabiam como proceder. Então o grupo idealizou, e a UDECIF foi 

instituída para auxiliar as pessoas, orientar os caminhos a serem seguidos para fazer e como 

fazer. Ou ainda, se for o caso, a própria UDECIF agir, fazendo alguma representação.  

Assim, a UDECIF surgiu para exercer, efetivamente, o controle social, porque 

apesar de ter as instituições legais, com competência institucional, como o Ministério Público, 

o Tribunal de Contas e o próprio Poder Legislativo, há a necessidade do controle social, que 

como o próprio nome sugere, vem da sociedade, e aí age como um complemento. No que diz 

respeito ao campo de atuação, estrutura organizacional e operacional, serão detalhados no 

item 6.1.2, deste capítulo. 
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6.1.1.2 Campo de atuação, estrutura organizacional e operacional da UDECIF na cidade de 

Franca/SP 

 

  O campo de atuação da UDECIF é amplo, atuando em várias frentes, 

dependendo muito do momento. Em alguns momentos se direcionam mais na educação, em 

outros para a saúde, outrora às questões do trânsito e mobilidade urbana, à assistência social, 

como por exemplo, em campanhas no combate às drogas, no meio ambiente, na expansão 

urbana e outras áreas de interesse público. Mas a maior atuação é no controle social e 

fiscalização dos poderes constituídos, especialmente, com a participação de seus membros em 

vários conselhos, como nos Conselhos da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, e da área 

de transporte. Na área da saúde, também atuaram no Comitê do COVID. 

  O entrevistado "A" mencionou a participação da UDECIF na regulamentação, 

por lei, da mobilidade urbana na cidade de Franca, por meio de uma demanda judicial 

ajuizada pela Associação. O entrevistado "B" ponderou que o Estatuto da UDECIF prevê a 

atuação em âmbito estadual. Neste sentido, informou que a UDECIF já propôs algumas ações 

diretas de inconstitucionalidade, por meio das quais algumas leis estaduais e municipais foram 

declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. O entrevistado "C" pontuou que a intenção 

da UDECIF é abranger todas as áreas que envolvem as políticas públicas, sendo que o 

direcionamento depende muito do que está acontecendo no cenário em cada momento. 

   De acordo com o entrevistado "B", a UDECIF tem uma proximidade muito 

grande com o Ministério Público, porque, institucionalmente, ele é o fiscal da lei. Então, se a 

UDECIF, na fiscalização, por meio do controle social, detecta eventual irregularidade, não 

tendo o poder de polícia, leva ao conhecimento das autoridades competentes, por meio de 

representação. Relatou ainda, que a UDECIF acompanha as audiências públicas, as licitações, 

as concorrências, as Sessões da Câmara Municipal, e realiza um trabalho amplo composto por 

várias atividades pontuais que surgem no dia a dia, mas tudo ligado à cidadania. No tocante 

ao cargo de presidente, a atribuição dele é fundamental, porque ele decide com o grupo, os 

associados, as medidas que serão tomadas, se é o caso da UDECIF atuar ou não, já que, 

segundo o entrevistado "B",  a entidade não atua, de forma alguma, em problemas 

particulares, individualizados, nem de categorias específicas. Então o presidente faz esse filtro 

e reúne todos os associados, mediante convocação, para debater os temas e decidirem o rumo 

que seguirão. Além disso, o presidente tem a atribuição de trazer novos associados, 
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representar juridicamente (legalmente) a  entidade, e socialmente, participando dos eventos 

nos quais ela é convidada.  

Outra vertente de atuação da UDECIF são os abaixo assinados que coordenam 

quando tem alguma questão importante que a população está clamando para que o governo 

implemente. A UDECIF já encabeçou vários abaixo assinados, como, por exemplo, na época 

da não instalação das praças de pedágios nas rodovias da região. O governador do estado de 

São Paulo, à época, voltou atrás na decisão e não instalou as duas praças de pedágios 

previstas, uma na rodovia Ronan Rocha e a outra na rodovia Cândido Portinari. Outro 

exemplo, é a questão dos ônibus da empresa São José, na época da renovação do contrato, a 

UDECIF encabeçou um abaixo assinado pedindo para que houvesse uma nova licitação. Na 

época não foi atendido, mas, após, por meio de uma representação junto ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, a renovação foi julgada irregular. 

  No tocante à estrutura organizacional, da análise do Estatuto e das entrevistas 

realizadas, verificou-se que a UDECIF tem a diretoria formada pela presidência, vice-

presidência, tesoureiro e secretário. Não tem um conselho deliberativo e nem conselho fiscal. 

O funcionamento é organizado por reuniões periódicas, em que os associados 

se reúnem para trocar ideia, fazer o balanço do que foi feito no mês. Há um controle interno 

entre os associados de sempre estarem atentos, inclusive via grupo de Whatsapp. Há um 

grupo de todos os associados, que trocam informações constantemente, para sempre estarem 

ligados no que está acontecendo. Faz-se uma análise geral dos acontecimentos da cidade em 

tempo real em praticamente todos os momentos. Muitas vezes, a UDECIF tem a informação 

antes mesmo de sair na mídia, dos assuntos que estão acontecendo, e já faz a análise se é o 

caso da UDECIF atuar. 

Nas reuniões, todos os membros da UDECIF que participam de conselhos 

fazem um relatório de tudo o que está acompanhando nos referidos conselhos. A partir desses 

relatórios, planeja-se como a UDECIF agirá.  

Todo o trabalho da UDECIF é voluntário. Nem a diretoria, e nem qualquer dos 

associados são remunerados. Atualmente a Associação não tem funcionários contratados e 

pretendem manter dessa forma. De acordo com os entrevistados, a UDECIF foi um projeto 

difícil de ser executado, mas que cada membro atua na área que ela tem a sua expertise. 

Então, por exemplo, os associados participam de vários conselhos municipais, sendo que cada 

um que vê se tem perfil para aquela área, após, a UDECIF faz a indicação da pessoa. 
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A UDECIF se mantém basicamente por doações e contribuições dos próprios 

associados, que nem sempre contribuem com o dinheiro. As despesas financeiras que surgem 

são poucas e rateadas voluntariamente entre os associados, pois não há obrigatoriedade de 

aportes financeiros. Os associados podem contribuir com o seu tempo para poder estar 

presente nas reuniões, nos conselhos, então, assim, não necessariamente com o dinheiro. 

A decisão de não impor a obrigatoriedade de aportes financeiros aos associados 

e não receber recursos públicos foi tomada desde o início. O trabalho sem recurso é mais 

difícil, porém, como a UDECIF conseguiu trabalhar com pouco recurso financeiro, entendeu-

se que seria uma decisão importante. 

De acordo com o entrevistado "B": 

 

Apesar de estarmos aptos a recebermos recursos públicos, porque nós temos a nossa 

lei, que foi aprovada, o que chama utilidade pública, de 2016, nós não seguimos por 

esse caminho [...] nós recebemos doações, inclusive recebemos também algumas 

ações que nós entramos, quando nós entramos com as ações em 2015, ação civil 

pública, para que os poderes municipais cumprissem a lei de acesso à informação, e 

em algumas delas nós recebemos até os advogados que trabalharam na causa, os 

honorários que receberam a título de honorário foram revertidos em doação para a 

entidade. Além deles trabalharem sem cobrar da entidade, o que eles receberam de 

honorário foi revertido como doação para a entidade. Então, assim, o nosso recurso é 

bem pouco, é bem escasso, mas dá para nós nos mantermos.(...) a questão da sede da 

UDECIF também, até agradeço à Câmara Municipal de ter cedido o espaço do 

plenarinho para que, quando precisarmos, está disponível para nós também. Então 

nós somos bem enxutos em questão de gastos, para não ter esse compromisso de 

precisar de muito investimento de recursos financeiros. 

 

  Analisando o trecho da entrevista acima transcrita e o Estatuto da UDECIF, 

verifica-se que a sede administrativa da Associação é o espaço público denominado Fórum da 

Cidadania localizado no prédio da Câmara Municipal de Franca, conhecido como Plenarinho 

ou Sala de Audiências, inclusive, local onde as entrevistas desta pesquisa foram realizadas. 

Percebe-se, pois, um amadurecimento do Poder Legislativo francano sob o 

aspecto de disponibilizar o local para a utilização da Associação. 

O processo de participação para se associar à UDECIF é simples, por meio do 

preenchimento de um documento de associação “uma folhinha eles se associam né, 

voluntariamente, se quiser contribuir, contribui…” (entrevistado “A”). 

Não há um processo formal de busca ativa por novos membros, normalmente 

são as pessoas que procuram a UDECIF, pelo sentimento de indignação com as questões 

políticas, e, a partir desta indignação, partem para uma ação visando mudar um pouco esse 

cenário. Normalmente, são pessoas que já participam das sessões da Câmara Municipal, das 

audiências públicas e em conselhos. 



81 
 

 
 

Acontece muito de as pessoas procurarem a UDECIF com interesse de 

participar, mas, conversando, os membros começam a perceber que não há um objetivo de 

agir para o bem coletivo, pois o interesse que as movem é pessoal, particular. Porém, tomando 

ciência de como funciona a UDECIF, por meio de um trabalho de orientação da Associação, 

muitas vezes as pessoas começam a ter a motivação para fazer parte daquele projeto. Assim, 

as pessoas passam a mudar a forma de pensar para ter um pensamento coletivo, porque se 

estiver bom para todos, estará bom para cada pessoa individualmente também.  

Os membros da UDECIF também participam de vários grupos de whatsapp, 

por onde convidam as pessoas para se associarem. 

 

Às vezes a pessoa não vem no momento, mas posteriormente ela vem. E é 

importantíssimo isso, porque a renovação tem que estar sempre acontecendo, porque 

hoje eu estou lá, amanhã eu posso não estar. Então tem que ter outra pessoa para não 

deixar acabar a nossa Associação. E temos recebido vários novos membros, sempre 

ativos. [...]. A gente se respeita, às vezes a pessoa não sabe que ela pode fazer tal 

coisa, que ela pode se manifestar. Tem coisas bem simples, como a utilização da 

tribuna da Câmara. Muitas vezes as pessoas não sabem que têm direito. Convidamos 

as pessoas a participarem das sessões, inclusive todas as sessões. A hora que um dos 

membros chega, já tira foto, posta link da sessão online e dispara para todos os 

grupos. Então nós queremos que as pessoas participem ativamente da vida da 

cidade. Não é uma tarefa fácil, porque muitos não acreditam que possa mudar 

alguma coisa. A sua força como cidadão. Então nós estamos sempre motivando, 

incentivando, convidando. Isso é constante, não pode deixar (entrevistado “B”). 

 

 

  De acordo com os entrevistados, a maioria das pessoas possuem apenas o 

conhecimento do senso comum, o senso popular, o que não os capacita para distinguir o que é 

ilegal do imoral, que é diferente ainda, da conveniência do gestor público. Não basta a pessoa 

estar inconformada com determinada situação, se o gestor está agindo dentro da legalidade e 

atuando de acordo com sua conveniência. 

Neste sentido, ponto pacífico nas respostas das entrevistas desta pesquisa, foi o 

posicionamento quanto ao motivo principal das pessoas não se interessarem mais pela 

participação ativa como cidadãos. Para os entrevistados, uma das dificuldades de ampliar as 

pessoas participantes do quadro da UDECIF é a falta de conhecimento sobre a cidadania, as 

questões públicas e as políticas públicas. Segundo os entrevistados, é difícil opinar, por 

exemplo, numa audiência pública, participar de um debate, cobrar e se posicionar sem ter 

conhecimento do processo de tramitação, do embasamento jurídico. 

Sobre esse ponto, foi relatado na entrevista a necessidade de haver uma 

educação moral e cívica nas escolas, para tratar e passar conhecimento dessas questões 

públicas. 
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Eu acho que deveria ter nas escolas, entendeu, assim, educação moral e cívica, né, e 

dentro dela, né, é, pra poder ensinar essas questões, sabe, não tem lógica, por 

exemplo, assim, uma criança, você tem uma base, às vezes a gente chega a ter 

candidatos, vamos por assim, que não sabe o que é uma LDO, um PPA, uma LOA. 

Como ele vai fiscalizar, entendeu? Então assim, que bom seria que se esses assuntos 

fossem na escola, sabe, uma matéria na escola, sabe, assim, no primeiro, segundo, 

terceiro colegial, sabe, e que desde o começo que tivessem, sabe, assim, mini, mini-

prefeituras, mini-câmaras, sabe, assim, uma aula lúdica, sabe, de passar mesmo, 

assim, eu não tô falando na parte política, não, falar a parte mesmo técnica 

mesmo…” (entrevistado “A”). 

 

 

  Em entrevista, foi informado que a UDECIF tem um programa de capacitação 

dos seus associados, e sempre que é lançado um curso gratuito todos são convidados a 

participarem. Independentemente desta ação, há vários associados com conhecimentos 

técnicos sobre políticas públicas, inclusive com formação profissional nesse setor, o que 

permite um compartilhamento de informações e conhecimentos, sendo que  cada associado 

colabora com a sua expertise. 

Sobre o assunto, foi informado que o entrevistado “B”, por exemplo, tem 

formação em administração de empresas, comércio exterior e direito, com especialização no 

ramo de direito administrativo. 

No mesmo sentido, o entrevistado “C” tem especialização em gestão 

educacional, que abrange as políticas públicas voltadas à área da educação. Tendo atuado no 

Conselho Municipal de Educação, por duas vezes como presidente, e também como 

conselheiro, aprofundou na área também na parte prática, especialmente na luta por uma 

continuidade, não política de governo, mas de política pública mesmo. De acordo com o 

entrevistado “C”, luta-se pela continuidade da política pública educacional, independente de 

quem está à frente do governo, de ter um plano mais a longo prazo, e essa é uma das maiores 

dificuldades constatadas. 

  

   
O conselho, falando até mais específico da educação, era uma das lutas nossas que 

as ações fossem relacionadas a políticas públicas e não partidárias, porque ainda 

mais na educação, qualquer resultado é a longo prazo, então tem as ações imediatas, 

mas as ações para o aluno para melhorar a qualidade da educação, ela demanda 

tempo e ela perpassa por essa questão, o mandato hoje que a gente vê no caso do 

município de quatro anos, então quatro anos dificilmente você vai conseguir ter um 

resultado mesmo satisfatório, tem que ser mais longo, tanto a gente tem o plano 

nacional e depois o plano municipal de educação, que ele é decenal, e a gente vê a 

dificuldade que é, porque um governo ele participa da elaboração da construção, 

mas daqui a pouquinho ele sai e entra um outro que não participou nada daquele 

processo, e parece que começa tudo do zero, e a nossa luta era isso mesmo, que 

justamente é um plano decenal para ele ser uma política pública, ele está 

perfeitamente encaixado numa política pública, de passar por vários governos ali, de 
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ter um objetivo final ali, mas a gente vê que no processo tem muita essa dificuldade, 

porque quem entra no meio não participou da construção dele, e por mais que seja 

até formal, por lei uma política pública, o gestor ele não entende ali, porque ele vê 

que o outro que criou, então ele quer partir do zero e não tem continuidade, então 

acho que é uma dificuldade que a gente vê no Brasil todo, que a gente vê em Franca 

e nos conselhos a gente vê muito isso, porque aí o gestor que entra tudo que a gente 

vai levar, ah, mas o anterior fez isso, tudo vem para o anterior, aí passa um 

pouquinho e entra o próximo, ah, mas o anterior, então parece que o tempo todo não 

tem continuidade, então a gente vê uma dificuldade muito grande nessa questão de 

sequência de política pública, a diferença que a gente tem e na prática que a gente 

vivencia é que a política de governo ainda está muito acima da política pública, 

então é o que aparece, é o que chama mais atenção, às vezes o gestor ele não quer 

fazer, às vezes a política pública é política pública, ela vai demorar para dar um 

resultado e às vezes o gestor ele precisa de um resultado imediato para mostrar o que 

está sendo feito, então na hora da decisão ele vai priorizar uma política 

governamental do que uma política pública, porque a política pública o resultado vai 

ser a longo prazo, então nos conselhos a nossa luta foi sempre para isso, 

independente do gestor que esteja à frente ali, que seja questão da política pública, 

de demanda de creches, de demanda de qualidade para os alunos, de merenda 

escolar, da utilização da verba pública. (entrevistado “C”). 

 

 

 Diante do exposto, ratificando o entendimento de Torres (2017), verifica-se na 

prática, a importância do Terceiro Setor ao organizar a sociedade civil para que, de forma 

ordenada e capacitada, possa atuar na governança pública democrática, despertando na 

população o olhar crítico e participativo inerente ao espírito de cidadania, por meio da 

educação e da informação, com a finalidade de desenvolvimento humano e social.  

Como aborda o citado autor, sociedades desorganizadas são um grande 

indicador de pobreza, ao passo que, ao contrário, as sociedades organizadas, especialmente as 

constituídas por várias formas de organizações por meio do Terceiro Setor, são mais exigentes 

e vigilantes, fazendo com que o país seja mais desenvolvido (Torres, 2017), sendo que, a 

prática vivenciada pela UDECIF e captada por meio da entrevista de seus membros nesta 

pesquisa confirmam esse posicionamento. 

  

  

6.1.2 Funcionamento e Principais atuações da UDECIF nas Políticas Públicas de Franca/SP  

 

 

Da análise dos documentos e do conteúdo das entrevistas realizadas com os 

membros da diretoria da UDECIF, pode-se constatar que há uma atuação preponderante no 

controle social, tanto na fase de fiscalização/monitoramento, quanto na fase de avaliação do 

ciclo das políticas públicas do município de Franca (SP). 
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Mas pode-se observar também, ainda que forma mais tímida, a atuação da 

Associação nas fases de  1) identificação do problema, 2) formação da agenda, 3) formulação 

de alternativas e 4) tomada de decisão.   

  O entrevistado “B” relatou, durante sua entrevista, que várias leis municipais 

vigentes partiram de projetos redigidos pela UDECIF e apresentados para alguns vereadores, 

que propuseram a matéria à votação. 

 

Porque assim, nós não propomos apenas a ideia para o vereador. Nós propomos a 

política completa, como que ela pode ser implementada. [...] De repente nós fazemos 

a proposição de uma lei. Se essa lei for aprovada, nós monitoramos como que está 

sendo a execução. No termo popular, se a lei pegou ou não pegou. E a execução aí já 

não cabe à UDECIF, porque aí já seria com poder Executivo. Mas se a gente vê que 

a lei também está ativa e ela não está sendo cumprida, também é objeto de uma 

representação junto ao Ministério Público e tudo mais. (entrevistado “B”) 

 

 

  O entrevistado “B” mencionou que participando dos conselhos dá para fazer as 

duas formas de atuação nas políticas públicas: propor e fiscalizar. Por meio da atuação de 

membro da UDECIF no COMDEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

e Saneamento Básico do município de Franca (SP) verificou-se que não havia o local 

adequado para o descarte de lixo e resíduos sólidos. Inconformado com isso, pesquisou. Por 

ser membro da Comissão Estadual da OAB do Meio Ambiente, a troca de informações foi 

fundamental. Verificou-se que em Franca havia oito ecopontos parados. Constatou-se o 

problema, pesquisou-se a solução e identificou-se a pessoa, o destinatário final que poderia 

resolver aquele problema. “No caso dos ecopontos, já está virando realidade. Se não me 

engano, já foram inaugurados três ou quatro ecopontos. Isso foi uma luta incansável minha lá 

dentro do Conselho.” 

  O entrevistado “B” também cita outras sugestões que fez por participar do 

COMDEMA, informando que umas foram descartadas, outras não “E eu entrei no 

COMDEMA com essa finalidade de fazer o controle social, depois eu vi que a coisa é muito 

mais ampla.” 

De acordo com o entrevistado “B”, ao participar do COMDEMA pôde-se 

verificar que Franca produz em média 1.500 litros de gás natural vindo do esgoto, e que esse 

gás é queimado diariamente “Eu propus que o município comprasse toda a nova frota oficial 

bi-combustível para a utilização desse gás natural, mas até hoje não consegui a 



85 
 

 
 

implementação”. Logo, vê-se um exemplo dessas sugestões, que ainda não foram colocadas 

na agenda do governo. 

 

Nós nunca nos preocupamos em ser o protagonista. O importante é ver uma política 

pública implementada na cidade que dê resultado. Outra coisa que nós atuamos, 

muito legal, foi quando estava caindo muito carro nos córregos da cidade. Fizemos 

uma cotação de preços, apresentamos ao prefeito e ele viu que era viável e fez as 

defensas nos córregos de toda a cidade. Então nós ficamos muito felizes com isso. O 

que nós queremos são que as políticas sejam implementadas, independentemente de 

quem é o autor, quem é o dono da ideia, isso não importa para nós…[...] 

(entrevistado “B”) 

  

 

 

  Na visão do entrevistado “C”, mais do que indicar um caminho, de fazer uma 

proposta, a UDECIF luta pela realização de mais audiências públicas, que proporcionam o 

debate com vários segmentos da sociedade.  

 

Então acho que um dos objetivos principais, até para efetivar essas políticas 

públicas, são as audiências públicas [....] a gente precisa de envolver todos os 

participantes, todos os segmentos presentes, então se é uma questão da educação, a 

gente precisa de ter professores, a gente precisa de ter os servidores, precisa de ter os 

pais presentes ali, precisa de ter os vereadores, precisa de ter algum representante do 

executivo (entrevistado “C”). 
 

 

Segundo o entrevistado “A”, um exemplo prático de indicação de política 

pública pela UDECIF, com aprovação de legislação municipal, foi a regulamentação da Lei 

de Acesso à Informação, com a implantação do Portal da Transparência “acho que foi uma 

das primeiras ações da UDECIF que a gente conseguiu, e foi tanto que na época foi às 

autarquias, a Prefeitura, a Câmara, a EMDEF e a FEAC”. 

Outro exemplo dado pelo entrevistado “A”, foi a atuação da UDECIF para que 

a publicidade realizada pelo transporte público da cidade de Franca, por meio de propagandas 

nos ônibus coletivos, fossem propagandas institucionais, tendo em vista que se tratava de uma 

concessão pública. 

Mais um exemplo lembrado pelo entrevistado “A”, foi quanto às ações de 

políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, pois Franca também estava perdendo o prazo 

para regulamentar, e a UDECIF atuou ajudando nessa questão. 

Também foi relatada a atuação da UDECIF para a criação dos cargos das 

merendeiras. Por meio da atuação de membro da UDECIF no CAE - Conselho de 

Alimentação Escolar, verificou-se que em virtude da falta de merendeiras o município não 
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conseguia servir uma alimentação balanceada para os alunos. “Nós tínhamos uma licitação de 

pão milionária, onde a merenda escolar era feita com pão ou salsicha ou lanche seco” 

(entrevistado “B”). Com a atuação da UDECIF junto ao CAE conseguiu-se que se criasse 

mais cargos de merendeiras, disponibilizando-se uma alimentação balanceada aos alunos. 

  Durante a fase de coleta dos dados, solicitaram-se alguns documentos 

elaborados pela UDECIF que pudessem demonstrar algumas das ações mais recentes da 

entidade, os quais seguem no Anexo F. 

 

 

 6.1.3 Principais dificuldades e perspectivas da UDECIF nas Políticas Públicas municipais 

 

 

Entre as dificuldades encontradas pela UDECIF, citou-se nas entrevistas, as 

atividades durante o período eleitoral "...aparece fiscal para todo lado [...] são pessoas assim, 

que não são pessoas comprometidas para os quatro anos, elas aparecem muito agora em 

vésperas de eleição. Então é um período bem complicado..." (entrevistado "B"). 

Outra dificuldade apontada, pacífica entre os três entrevistados, é o trabalho de 

convencimento sobre a importância da cidadania e a participação ativa dos cidadãos.  

 

Ë um trabalho muito complicado, porque inicialmente as pessoas relutam, falam, 

não vou mexer com isso não. Muitas não vêm por medo, falam, eu vou atuar junto 

com vocês. A gente escuta muito que a pessoa fala, vou te ajudar in off, porque eu 

tenho medo de represálias. Então assim, nós trabalhamos assim, as pessoas 

começam a se motivar quando começam a ver os resultados. E aí sim a pessoa fala, 

realmente esse grupo tem força e eu também posso contribuir com isso (entrevistado 

"B"). 

 

 

Segundo o entrevistado "C", atualmente até se fala muito em cidadania, mas a 

parte prática mesmo ainda é mínima, tanto em escola, por parte do poder público, até de 

esclarecimentos das próprias entidades voltadas à cidadania, como a UDECIF. "... eu acho 

que falta sim um pouco de divulgar mais…". 

Para o entrevistado "C", é difícil mudar essa visão da sociedade, porque fala-se 

muito do coletivo, mas na prática, o que pesa é o individual. Assim, a pessoa só vai atrás de 

alguma questão para melhorar a saúde, por exemplo, na hora que ela precisou do serviço de 

saúde e não foi bem atendida. Assim, ela quer ir atrás para reclamar, para ver o que está 

acontecendo. Na área da educação é a mesma coisa. Se aconteceu algo com a pessoa, ela não 

conseguiu uma vaga em creche, por exemplo, ou ela teve algo específico com o filho, ou até 
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mesmo os profissionais da educação, então aí ela vai atrás. Percebe-se, pois, que é algo muito 

específico, para cada pessoa, cada segmento, do que se necessita naquele momento, e sem 

entender a questão de que o coletivo, lá na frente, vai refletir no individual. Logo, isso precisa 

ser trabalhado, essa questão de cidadania mesmo, desde as crianças lá na escola e quem está 

na gestão também. 

 

A gente vê que audiências públicas são pouquíssimas divulgadas, então a gente vê 

que, às vezes até a Câmara, o Executivo, da Prefeitura, ela gasta milhões em 

publicidade, mas não tem uma publicidade falando de uma audiência pública. A 

Câmara até vem melhorando nessa questão nos últimos anos, mas o Executivo a 

gente não vê, não tem um anúncio, eles cumprem a legislação, que é divulgar no 

diário oficial, então colocou lá no diário oficial, ela fez a parte legal, mas não tem 

uma divulgação a mais, não tem no site, não tem no outdoor, não tem numa 

imprensa, então não tem uma divulgação dessa, e isso tudo atrapalha essa questão de 

melhorar a participação mesmo, de entender o que é cidadania, a participação das 

pessoas (entrevistado "C"). 

 

 

  O entrevistado "C" também elenca a questão da indisponibilidade de dados e a 

falta de transparência pela administração pública como uma grande dificuldade que a 

UDECIF possui para o controle social.   

  Do exposto, verifica-se que os dados coletados na pesquisa de campo, 

realizada por meio de entrevistas, sintoniza-se com os dados obtidos na pesquisa 

bibliográfica, no tocante às dificuldades encontradas para a realização do controle social, que 

resultam em dois motivos principais: 1) a falta de disponibilização de informações 

governamentais; e 2) a falta de conscientização e qualificação da população. 

 

Eu já acreditei mais, hoje eu acho um pouco mais difícil, mas assim, não dá para a 

gente pegar 10, 15 anos atrás, do jeito que era questão de transparência, de 

audiência, para hoje, com certeza a evolução foi enorme, é uma das coisas que 

mantenham o UDECIF até hoje também, é isso, de ver que apesar de todas as 

dificuldades, que houve um avanço, não é só a questão do portal da transparência, as 

audiências, têm as sessões gravadas, algumas audiências. A gente luta por ter mais 

audiências na Câmara, pela questão de ficarem gravadas. Então tem avanços, às 

vezes a gente fala, nossa, é porque é tudo muito lento, algumas questões têm um 

avanço na legislação, mas aí depois, a prática ainda precisa de ter uma luta para 

colocar aquilo ali. Então são várias etapas de luta, primeiro para virar uma 

legislação, aí é aprovar a legislação que dá mais transparência, mais participação 

popular, depois é uma luta para o gestor cumprir aquela legislação, aí às vezes, 

depois é tentar modificar porque ele só cumpriu o mínimo, mas que a gente acha que 

poderia ter melhorias, aí é uma outra luta para tentar melhorar aquilo, mas tudo aos 

poucos. Acho que teve sim muitos avanços, mas caminha tudo, o processo é lento 

(entrevistado "C"). 
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Quanto à falta de disponibilização eficaz de dados governamentais, reconhece-

se a grande evolução a partir da invenção da rede mundial de computadores, a Internet, na 

transparência e disponibilização do acesso de informações públicas governamentais. Mas 

ainda há muito a melhorar. 

 

[...] a gente teve esses avanços de estar assim com o portal, mesmo não sendo do 

jeito que poderia ser, mas de estar disponível. Hoje a gente vê as sessões da Câmara 

serem transmitidas, serem gravadas, então eu quero ver, não participei, mas eu quero 

acompanhar depois, eu consigo através do Youtube, eu consigo acompanhar, ver ali 

como que foi a sessão, da parte de legislação, se eu quero acompanhar a tramitação 

de uma lei, eu consigo acessar o portal, eu consigo acompanhar ali qual foi a 

tramitação, qual foi o parecer do jurídico, se teve audiência pública, quais foram as 

atas da audiência pública, os apontamentos, então assim, teve esses avanços, só que 

parece que eles chegaram em um ponto que não consegue passar disso (entrevistado 

"C"). 

 

 

 Desta forma, impõe-se o desafio de implantar ações no setor público que 

acelerem e consolidem práticas e rotinas digitais no uso da tecnologia, como forma mais 

racional e segura para se manter a interação com a sociedade, por meio da informação ativa, 

atual e verossímil, para a eficaz transparência pública, acesso à informação e abertura das 

bases de dados governamentais (Tavares; Bitencourt; Cristóvam, 2021). 

  

Essas novas formas de informar, comunicar e inovar têm somente um propósito: 

cumprir com os preceitos democráticos do Estado Brasileiro, a partir do 

fortalecimento da sua cidadania, consubstanciada na participação popular e no 

controle social. No que tange especificamente ao controle social, impõe-se também 

o desafio de repensar os mecanismos e os recursos destinados ao seu exercício, 

abandonando-se uma visão meramente coadjuvante e passiva, para uma conduta 

efetivamente fiscalizadora e participativa (Tavares, Bitencourt, Cristóvam, 2021, p. 

811). 

 

 

No que se refere a segunda dificuldade, a falta de conscientização e 

qualificação da população, na visão do entrevistado "C", o que a UDECIF mais lutou e luta, é 

a participação popular, o que muitas vezes é frustrado pela desmotivação da população "a 

população também não acreditar [...], as pessoas ainda conseguem ver isso como perder 

tempo, então isso que eu acho que é o complicado.” 

De acordo com o entrevistado " A", a UDECIF recomenda a todo cidadão a se 

envolver na questão de um controle social por meio dos conselhos para entenderem a política 

deles e se qualificarem nas políticas públicas. Segundo o entrevistado "A" esse controle tem 
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que existir, inclusive para que se cobre os repasses que o município tem direito, recebendo 

assim, verbas estaduais e federais que complementam os recursos próprios do município. 

 

[...] se não existirem, eles {os repasses} não vêm, aí fica só com o recurso do 

município, que não daria nada, entendeu, então eu fomento para que essas pessoas 

participem. E que tenham, com um gestor iluminado aí, coloquem, também como 

pauta pedagógica, a cidadania para as crianças nas escolas (entrevistado "A"). 

 

No mesmo sentido, a pesquisa bibliográfica, por meio de Barddal e Torres 

(2020, p.4), explicam que: 

 

O compartilhamento do poder entre governo e sociedade requer a aquisição de 

conhecimento e compreensão sobre a temática da participação por parte dos 

cidadãos, para que estes discutam e deliberem em igualdade com o poder público. 

Os CGPP demandam a atuação de cidadãos qualificados, uma vez que estes 

possuem direito à voz e ao voto, assegurando-se, assim, legitimidade e autoridade 

moral na representatividade. Logo, os conselhos precisam ser dotados de diferentes 

tipos de recurso, inclusive o de formação ou capacitação técnica e política contínua 

dos conselheiros, pois os atores têm diferentes níveis de conhecimentos e 

entendimentos sobre os assuntos envolvidos nas deliberações. 

 

A importância da participação nos conselhos vincula-se com o forte potencial 

democrático, pois são arenas de discussão em que é possível exercer o controle social sobre o 

governo e participar das decisões políticas, abordando problemas, demandando novos direitos 

e possibilitando concretizar inserções na agenda política do governo, podendo ser constituídos 

pela sociedade organizada (Barddal; Torres, 2020). 

No tocante às perspectivas da UDECIF, considerando-se as particularidades de 

opinião de cada entrevistado, verificou-se no geral, que lutam constantemente para 

conscientizar e compartilhar o espírito de cidadania com a população francana, tarefa difícil, 

que leva muitas vezes à exaustão. Há uma posição geral de que a ausência de interesse resulta 

da falta de conhecimento, a qual os entrevistados entendem que deveria acontecer logo cedo, 

na escola, como pauta pedagógica. Apesar de cansativa, a causa é nobre, e a UDECIF, por 

meio de seus membros, tem a exata noção de sua importância, bem como dos avanços que 

tiveram desde a sua instituição. Sabe-se que há um ciclo, onde os associados antigos 

pretendem partir para novas experiências, abrindo oportunidade para novos associados, 

pessoas capacitadas que darão continuidade ao trabalho da Associação, com novas ideias, 

uma transição para a renovação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta deste estudo foi analisar e compreender a atuação da UDECIF nas 

políticas públicas da cidade de Franca (SP), dentro da perspectiva do desenvolvimento local e 

do contexto das políticas públicas. Para tanto, utilizou-se uma abordagem qualitativa, cuja 

estrutura foi delimitada a partir de uma pesquisa exploratória, seguida da etapa descritiva e de 

análise de conteúdo.  

Os principais elementos utilizados para elaboração desta dissertação foram os 

dados primários, oriundos das entrevistas com três membros integrantes da diretoria da 

UDECIF e de documentos internos concedidos exclusivamente para a pesquisa. 

 O referencial teórico foi construído a partir da revisão bibliográfica, tendo 

como base as seguintes temáticas: “Sociedade Civil e Políticas Públicas”, “Sociedade Civil e 

Cidadania”; “Democracia e Desenvolvimento Social” “Transparência e Controle Social” e 

"Terceiro Setor". Nesta etapa, foram selecionadas as principais obras, os autores renomados e 

as publicações científicas, que contribuíram na construção dos diálogos e na investigação 

proposta neste trabalho.  

No que diz respeito à análise global do tema, inerentes à Políticas Públicas, no 

capítulo 2, foi possível compreender que 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 estejam estudando, sendo o resultado de inúmeras variáveis, e seu 

significado é tão distinto quanto os valores, ideologias, contextos e ética de seu formulador. 

Porém, verificou-se ser ponto pacífico que se trata de uma ação governamental, e que, pela 

abordagem pluralista, multicêntrica ou policêntrica, pode-se considerar como protagonistas no 

estabelecimento das políticas públicas as organizações privadas, organizações não 

governamentais, organismos multilaterais e redes de políticas públicas (policy networks), 

juntamente com atores estatais. 

A partir da contextualização deste trabalho em uma abordagem multicêntrica, 

abordou-se no capítulo 3, como as organizações privadas sem fins lucrativos, organizadas 

pelo Terceiro Setor, podem ser protagonistas nas fases de formulação, avaliação e 

fiscalização, no ciclo das políticas públicas. No Brasil, em decorrência das dimensões dos 

estados, a quantidade populacional e a complexidade da vida social moderna, encontrou-se no 
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Terceiro Setor um meio pacífico dos cidadãos ampliarem sua participação no governo e, por 

consequência, nas políticas públicas adotadas.  

No capítulo 4, passou-se a tratar da atuação do Terceiro Setor na cidade de 

Franca (SP). Analisando-se as parcerias do município de Franca (SP) com as entidades sem 

fins lucrativos, previstas no Anexo VI da Lei municipal n. 9.450/2023, verificou-se que a 

colaboração do Terceiro Setor, por meio de Termos de cooperação e Fomento, autorizadas 

pela Lei federal n. 13.019/2014, atingem parcerias responsáveis pelo atendimento de 

aproximadamente 120 mil beneficiários, assim considerados, pessoas atendidas, alunos, 

empresários, cafeicultores, visitantes, pacientes, usuários, procedimentos, vagas e leitos. 

Traçando um paralelo desse número de atendimentos com o número de 

352.536 mil habitantes no município de Franca (IBGE, 2022), constatou-se que o Terceiro 

Setor na cidade de Franca é responsável pelo atendimento de 34,03 % da população francana, 

proporção bastante expressiva. 

  Avaliando-se a evolução da matéria no tocante ao regramento e a atuação do 

Terceiro Setor, concretizadas em normas legais, especialmente, a Lei federal n. 13.019/2014,   

pode-se perceber que foram contemplados procedimentos de fiscalização dos trabalhos 

prestados e dos recursos públicos transferidos, com a prestação de contas auditadas tanto por 

controle interno da própria administração pública, quanto por controle externo, por meio do 

Tribunal de Contas do Estado, no caso do município de Franca (SP), o TCESP. 

Considerando-se esses dados, no tocante a proporção dos atendimentos, bem 

como, do regramento e controle do Terceiro Setor da cidade de Franca (SP), concluiu-se 

haver uma legítima atuação das entidades. 

Discutiu-se, então, se poderia-se dizer que a função dessas parcerias entre o 

Município de Franca e as entidades do Terceiro Setor não é a de compensar, mas a de 

encobrir a omissão do governo na prestação dos serviços e direitos sociais, como trata a visão 

de Montaño (2010)? Ponderou-se que, talvez sim, sob um ponto de vista restritivo, para se 

considerar o Estado (governo) como absoluto, desprezando-se o aspecto de desenvolvimento 

humano e social de uma região, inerente ao exercício da cidadania por meio de uma sociedade 

civil participativa. Neste sentido, apontou-se a visão de Torres (2017), de que sociedades 

desorganizadas são um grande indicador de pobreza, ao passo que, ao contrário, as sociedades 

organizadas, especialmente as constituídas por várias formas de organizações por meio do 

Terceiro Setor, são mais exigentes e vigilantes, fazendo com que a localidade, e por 

consequência, a região, e o país, seja mais desenvolvido. 
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Por meio dos números, pode-se constatar a importância do Terceiro Setor na 

cidade de Franca (SP), podendo-se afirmar que a sociedade civil francana tem um forte viés 

ao olhar crítico e participativo inerente ao espírito de cidadania.  

Com a utilização do raciocínio lógico, por meio do método dedutivo, concluiu-

se pela importância das entidades do Terceiro Setor voltadas ao fomento da cidadania, como o 

Observatório Social do Brasil e a UDECIF, já que atuam despertando na população o espírito 

democrático e participativo, por meio da educação e da informação, com a finalidade de 

desenvolvimento humano e social. 

Ao registrar as entrevistas e categorizá-las, na forma do capítulo 5, foi possível 

identificar a atuação da UDECIF desde quando surgiu, ainda que informalmente, em 2009, até 

o momento das entrevistas, realizadas em março e abril de 2024.  

Partindo para a fase da coleta de dados, esclareceu-se como e porque a 

UDECIF surgiu na cidade de Franca (SP), o campo de atuação, a organização e o 

funcionamento, como ela se mantém nos aspectos financeiros/econômicos, a motivação dos 

membros, o processo de busca por novos membros, os conhecimentos dos membros no campo 

das políticas públicas, o momento de atuação da UDECIF no ciclo das políticas públicas, as 

principais dificuldades e as perspectivas. Essas informações foram descritas no capítulo 6. 

  A esse respeito, foi possível constatar, conforme o objetivo geral e específicos 

eleitos nesta pesquisa, a forte interação que a sociedade civil organizada por meio do Terceiro 

Setor exerce nas políticas públicas municipais, que reflete, consideravelmente, no 

desenvolvimento social local. 

Neste sentido, verificou-se que além do trabalho voltado à conscientização da 

população sobre a importância da cidadania, para uma participação democrática ativa e direta, 

há também uma atuação preponderante da UDECIF no controle social, tanto na fase de 

fiscalização/monitoramento, quanto na fase de avaliação no ciclo das políticas públicas do 

município de Franca (SP). Além disso, pode-se concluir também que, embora de forma mais 

tímida, há a atuação da Associação nas fases de  1) identificação do problema, 2) formação da 

agenda, 3) formulação de alternativas e 4) tomada de decisão, concluindo-se, pois, numa 

atuação bastante atuante em várias das fases do ciclo das políticas públicas na cidade de 

Franca. 

  Dentro desse contexto de atuação, verificou-se a importância da participação 

dos cidadãos nos conselhos, refletindo forte potencial democrático, onde é possível exercer o 

controle social sobre o governo e participar das decisões políticas, abordando problemas, 
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demandando novos direitos e possibilitando concretizar inserções na agenda política do 

governo.  

  No que diz respeito às principais dificuldades encontradas pela UDECIF, 

verificou-se, que os dados coletados na pesquisa de campo, por meio de entrevistas, 

sintonizam-se com os dados obtidos na pesquisa bibliográfica. Assim, foram apontados dois 

motivos principais que dificultam a realização do controle social: 1) a falta de 

disponibilização de informações governamentais; e 2) a falta de conscientização e 

qualificação da população. 

  Do exposto, pode-se concluir que ambas as dificuldades também estão 

diretamente relacionadas à participação ativa dos cidadãos na gestão governamental, na 

medida que quanto mais as pessoas se conscientizam de seu papel na sociedade, mais se 

qualificam para ter condições de discutir mudanças e cobrar a disponibilização de 

informações governamentais, seja por meio da edição de leis, como por exemplo, a Lei de 

Acesso à Informação, seja por meio de representações e medidas judiciais junto às 

Instituições competentes, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o próprio Poder 

Judiciário. 

Por fim, no tocante às perspectivas da UDECIF, verificou-se no geral, que 

lutam constantemente para conscientizar e compartilhar o espírito de cidadania com a 

população francana, tarefa difícil, que leva muitas vezes à exaustão. Há uma posição geral de 

que a ausência de interesse resulta da falta de conhecimento. Como solução, foi apontada a 

necessidade de se adicionar como pauta pedagógica nas escolas, o estudo cívico e questões da 

cidadania. Por outro lado, apontou-se que, ao mesmo tempo que se pensa em desistir em 

virtude das dificuldades encontradas, nota-se a evolução na legislação e na obtenção de 

direitos coletivos  que somente foram conquistados pela luta popular. 

Apesar de cansativa, a causa é nobre, e a UDECIF, por meio de seus membros, 

tem a exata noção de sua importância, bem como dos avanços que tiveram desde a sua 

instituição. Sabe-se que há um ciclo, onde os associados antigos pretendem partir para novas 

experiências, abrindo oportunidade para novos associados, pessoas capacitadas que darão 

continuidade ao trabalho da Associação, com novas ideias, uma transição para a renovação 

mantendo-se, entretanto, o objetivo de desenvolvimento social e humano para a cidade de 

Franca (SP).  

Por todos esses aspectos apresentados, acredita-se que esta pesquisa atingiu o 

objetivo proposto, esclarecendo o funcionamento e a atuação da sociedade civil organizada, 
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por meio do Terceiro Setor, nas políticas públicas locais, no caso específico, da UDECIF no 

município de Franca/SP, cuja principal ferramenta é o controle social por meio da 

participação ativa da sociedade com o exercício pleno da cidadania e democracia 

participativa. 

Com os estudos realizados, constatou-se que a definição de desenvolvimento 

deve ser concebida como um processo de transformação social, onde o papel de ‘agentes’ dos 

indivíduos, assim compreendidos a participação da sociedade civil organizada por meio do 

Terceiro Setor é essencial para o fortalecimento da cidadania, da democracia, bem como 

relevante para a implementação e o controle das políticas públicas que fomentam o 

desenvolvimento da região. 

Entende-se como limitações desta pesquisa o fato de estar centrada em uma 

única Entidade do Terceiro Setor do município de Franca (SP), ouvindo três de seus 

membros. Sugere-se como avanço uma pesquisa com outras entidades, na cidade de Franca ou 

com outros municípios, para uma análise comparativa, inclusive a utilização de pesquisa 

quantitativa.   
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas: pesquisa qualitativa 

 

Entrevistados: Associados da UDECIF 

Descrição dos Entrevistados: “A” , “B” e “C” 

Local: Câmara Municipal de Franca 

 

Dados requisitados – Entrevistados “A” “B” e “C” 

Nome: 

Profissão: 

Formação acadêmica: 

Especialização:  

 

Abordagem - Assuntos Gerais: 

1) Há quanto tempo está associado na UDECIF? 

2) Qual o Cargo/Função ocupado na UDECIF? 

3) Quais as principais atribuições gerais que realiza na UDECIF? 

4) Qual a motivação geral que levou a se associar à UDECIF? 

 

Abordagem - Assuntos Específicos: 

1) Como e porque a UDECIF surgiu na cidade de Franca (SP)? 

2) Há um campo de atuação específico da UDECIF? Se sim, qual?  

3) Como a UDECIF é organizada e como funciona? 

4) Há aportes financeiros/econômicos para o funcionamento da UDECIF? Como ela se 

mantém? 

5) Qual a motivação dos membros da UDECIF em participar da instituição? Há uma 

busca ativa por outros membros? Descreva o processo de busca por membros da 

UDECIF? 

6) Os associados da UDECIF têm conhecimentos técnicos sobre políticas públicas? 

7) O que você conhece sobre o assunto Políticas Públicas?  

8) Qual a relação da UDECIF com Políticas Públicas? 

9) Você conhece o Ciclo de Políticas Públicas? 

10)  Em quais momentos do ciclo das Políticas Públicas a UDECIF atua? 

11)  Apresente as principais dificuldades encontradas pela UDECIF na realização das  

suas atividades. 

12)  Existe um planejamento acerca da atuação da UDECIF? 

13)  Quais as perspectivas? 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)  

 

1. ESCLARECIMENTOS DADOS PELA PESQUISADORA 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional intitulada A PARTICIPAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: A ATUAÇÃO 

DA UDECIF NA CIDADE DE FRANCA (SP). Esta pesquisa pretende analisar o papel da 

sociedade civil organizada por meio do terceiro setor como ator nas políticas públicas para o 

desenvolvimento social das cidades. A entrevista será gravada, respondida verbalmente, 

pessoalmente e em local público – sala de audiências da Câmara Municipal de Franca. As 

respostas serão transcritas e passarão por uma análise de conteúdo, visando o reconhecimento 

das situações reais, das motivações, dos reflexos e das causas profundas e remotas ligadas ao 

objeto da pesquisa, para fins de identificar quais ações da UDECIF podem influenciar nas 

políticas públicas municipais gerando desenvolvimento social na cidade de Franca (SP). 

Alerto que, serão tomados todos os cuidados técnicos na condução da entrevista, no sentido 

de proteger os participantes de eventuais dificuldades. As informações obtidas serão utilizadas 

somente para fins científicos. Os riscos são mínimos para os participantes, pois as questões 

não ferem ou invadem a privacidade dos entrevistados e o local será controlado. Neste 

sentido, solicito sua autorização neste documento.  

 

2. DADOS SOBRE O PARTICIPANTE  

Nome do(a) participante:_______________________________________________________ 

Data de Nascimento:___/___/_____ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Cidade:_________________________________________________________ 

Obs.: Estes dados não serão divulgados. Trata-se de um controle da Pesquisadora. 

 

 3. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA  

Título da Pesquisa: A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS: A ATUAÇÃO DA UDECIF NA CIDADE DE FRANCA (SP). 

Pesquisadora responsável: Taysa Mara Thomazini. 

Profissão: Servidora Pública. 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca. 

Orientadora: Prof.ª Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos. 

Objetivo da pesquisa: Analisar o papel da sociedade civil organizada por meio do terceiro 

setor como ator nas políticas públicas para o desenvolvimento social das cidades. 

Avaliação do risco da pesquisa: Riscos mínimos para os participantes. 

Duração da pesquisa: Essa pesquisa de Mestrado terá duração de 6 meses. Destaca-se, 

contudo, que as entrevistas serão aplicadas em até 2 meses. A duração de cada entrevista é de 

até 40 minutos. 

Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos ao longo da 

pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os dados de identificação 

do(a) participante. Ao final da pesquisa, os resultados deverão ser informados para os 

participantes. 

 

4. DADOS PARA CONTATO 

Havendo qualquer intercorrência na resposta a pesquisa, favor entrar em contato a qualquer 

momento via celular: (16) 99965-4613 ou e-mail: cmf.taysa@gmail.com; ou ainda, com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-FACEF, no endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 

mailto:cmf.taysa@gmail.com
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2400, Bairro São José – CEP 14.403-430, Telefone: (16) 3713-4630 – das 8h às 17h, e-

mail: comep@facef.br. 

 

5. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido(a) pela pesquisadora e ter entendido 

o que foi explicado, consinto na minha participação na presente pesquisa. 

Franca, _____, de _______________ de 2023. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

  

mailto:comep@facef.br
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ANEXO A - Aprovação do projeto em comitê de ética 
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ANEXO B – Anexo VI Lei n. 9.450/2023 – transferência de recursos para as organizações 

da sociedade civil organizada – 2024 
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ANEXO C - Moção de aplausos n. 63/2022 
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ANEXO D – Legislação sobre o Terceiro Setor
3
 

 

 

                                                           
3
 O artigo na íntegra pode ser encontrado nas referências bibliográficas e a Legislação citada, na íntegra, pode 

ser acessada no site do Planalto  - www.planalto.gov.br. 
 

http://www.planalto.gov.br/
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ANEXO E - Julgamento TCESP – prestação de contas de Entidade do Terceiro Setor 
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ANEXO F – Documentos referentes a recentes atuações da UDECIF na Câmara Municipal 

de Franca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 
 

 

 

 

 

 



145 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 
 

 


