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Apresentação

O Uni-FACEF - Centro Universitário Municipal de Franca oferece à comunidade o 
programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR), mestrado 
interdisciplinar, que visa o aprimoramento e a reflexão da intervenção no que diz respeito 
à promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável, em duas Linhas de 
pesquisa: 1) Desenvolvimento Social e Políticas Públicas e 2) Dinâmicas Territoriais e 
Desenvolvimento Regional. Com destaque que, para esta Turma 17, na qual a qualificação 
e defesa será em 2025, haverá uma pequena alteração, em 2025, na nomenclatura da 
Linha 2 que será “Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Socioeconômico”. 

No âmbito do programa é ofertada semestralmente a disciplina Seminários de Pesquisa, 
que tem como foco inicial permitir que o discente possa selecionar, compreender e 
analisar criticamente pesquisas científicas e apresentar, previamente ao exame de 
qualificação, o seu respectivo projeto de pesquisa. Assim, este espaço é utilizado para 
que docentes e discentes possam debater seus projetos em andamento, realinhar 
seus trabalhos e, principalmente adequá-los efetivamente à área de concentração: 
Desenvolvimento Regional e às Linhas de Pesquisa do PPGDR.

Neste contexto, esta obra acadêmica e científica apresenta o resultado das apresentações 
que surgem no escopo desta disciplina, artigos, em forma de resumos expandidos, 
dos projetos de pesquisa em andamento e que ainda não passaram pelo processo de 
qualificação. 

Os artigos apresentados nesta edição são: 

“Ambulatório Escola: impactos no desenvolvimento socioeconômico de uma cidade do 
interior paulista”, do discente Afrânio Faria Lemos, com orientação da Profa. Dra. Marinês 
Santana Justo Smith; “Cenários Prospectivos: um estudo para profissionais contábeis 
no município de Ituverava-SP”, do discente Cássio Radam Nunes, com orientação do 
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto; “Abstinência & Criminalização e redução de 
danos: políticas públicas de trato da dependência química e o desenvolvimento social”, 
da discente Lais Kellen Vital dos Santos, com orientação do Prof. Dr. Manoel Jorge 
Nobre Espírito Santo; “Sustentabilidade e tecnologia da informação nos municípios: 
um estudo sobre a correlação entre os ODS e das Cidades Inteligentes”, do discente 
Leonardo Carloni Rodrigues Meira, com orientação do Prof. Dr. Daniel Facciolo 
Pires; “Desenvolvimento educacional e metodologias ativas: processos de avaliação 
formativa em tutorias do curso de medicina - um estudo de caso em IES de Franca-SP”, 
da discente Márcia Roberta Mercuri, com orientação da Profa. Dra. Sheila Fernandes 
Pimenta e Oliveira, “A salvaguarda do morrer e os cuidados paliativos na promoção 
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de qualidade de vida: uma pesquisa documental”, de Mirelle Sousa de Oliveira, com 
orientação da Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro; “Práticas de Aleitamento 
Materno na cidade de Franca: a importância da comunicação no sucesso do aleitamento 
materno”, da discente Patrícia Helena Koch, com orientação da Profa. Dra. Naiá 
Sadi Câmara; “Políticas públicas no Brasil relacionadas à inclusão das pessoas com 
deficiência ao mercado de trabalho: da Lei de Cotas à Agenda Global 2030”, do discente 
Sadao Ogava Ribeiro de Freitas, com orientação da Profa. Dra. Melissa Franchini 
Cavalcanti Bandos; e “O Papel da Auditoria Concorrente no Controle de Eventos 
Adversos em Hospitais Privados: Uma Análise do Impacto na Segurança do Paciente 
e Qualidade Assistencial”, da discente Talita Fernanda Soares Freitas Andrade, com 
orientação da Profa. Dra. Lívia Maria Lopes Gazaffi.

Espera-se que a leitura dos artigos apresentados possa contribuir com a reflexão das 
discussões do desenvolvimento regional em suas diferentes vertentes, seja na linha 
social, econômica, cultural, ambiental assim como no estudo das políticas públicas e 
que a abordagem interdisciplinar possa enriquecer as discussões e busca de respostas 
para as diferentes e complexas demandas da comunidade.

Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Centro Universitário Municipal de Franca

Profa. Dra. Marinês Santana Justo Smith
Coordenadora da Pós-Graduação Stricto Sensu

Centro Universitário Municipal de Franca
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Palavras-Chave: Ambulatório escola; 
SUS; desenvolvi-mento socioeconômico.

promoção da saúde, prevenção de 
riscos e agravos, assistência a doentes 
e recuperação (Matta, 2007).

Algumas questões se tornam 
prioritárias relativas aos ambulatórios 
escola na atualidade: a sua vinculação 
com os outros serviços da rede pública, 
a adequação das práticas médicas e 
de ensino às necessidades do Sistema 
Único de Saúde com excelência nos 
atendimentos realizados, a análise, 
formação e incorporação de novas 
tecnologias e modificações na estrutura 
do SUS que facilitem o desempenho de 
seu papel na saúde pública.

Alguns desafios se fazem 
presentes para a continuidade do 
desenvolvimento do SUS, destacando-
se a formação de profissionais 
de saúde com condições para o 
enfrentamento a problemas de saúde 
prioritários da população do Brasil; 
a pesquisa, a produção de novas 
técnicas, procedimentos e terapias, bem 
como a incorporação de tecnologias 

1 Introdução

Os ambulatórios escola (AE) 
têm relevância fundamental para o 
desenvolvimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Em grandes áreas, como a 
de assistência social, procedimentos de 
média complexidade, polos formadores 
de recursos humanos, inovação e 
produção de pesquisas, aprimoramento 
das políticas públicas e incorporação de 
novas tecnologias que colaborem para 
a melhoria das condições de saúde da 
população brasileira, os ambulatórios se 
fazem necessários. 

O Sistema Único de Saúde, 
é o sistema de saúde oficial brasileiro 
estabelecido formalmente desde a 
Constituição Federal de 1988 (Brasil, 
1986). O sistema é considerado único 
pois a organização dos serviços de 
saúde devem ser os mesmos na esfera 
federal, estadual e municipal. Dentre 
os princípios doutrinários do SUS, 
a integralidade defende ações para 

AMBULATÓRIO ESCOLA: IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO EM UMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA

Afrânio Faria Lemos

Profa. Dra. Marinês Santana Justo Smith 

Linha de Pesquisa: Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Regional
Área de Concentração: Desenvolvimento Regional 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
Mestrado Acadêmico Interdisciplinar
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desenvolvidas, para atender de 
forma adequada a estes problemas, 
e, finalmente, a universalização, 
equidade e integralidade do acesso da 
população aos cuidados de alta e média 
complexidade em saúde.

Em todos esses aspectos, a 
contribuição dos ambulatórios escola 
é fundamental para que se consiga de 
maneira eficaz a melhoria da saúde 
brasileira. 

Por possuir a mais complexa 
rede de Saúde do SUS em todo Brasil, 
o Estado de São Paulo é a unidade da 
federação que mais se aproxima das 
diretrizes do SUS.

Diante do contexto apresenta-se 
a seguinte questão de pesquisa: Quais 
são as repercussões no desenvolvimento 
socioeconômico para o município com 
ambulatório escola?

Para discussão da questão de 
pesquisa o objetivo deste estudo é delinear 
as repercussões no desenvolvimento 
socioeconômico do município a partir 
da perspectiva dos agentes e usuários 
envolvidos no ambulatório escola de 
uma IES no interior do Estado de São 
Paulo.

Como objetivos específicos, 
tem-se que:

- Descrever a estrutura do 
Ambulatório Escola, o seu funcionamento 
e agentes envolvidos;

- Levantar de forma quantitativa 
os serviços prestados pelo Ambulatório 
Escola localizado no interior do estado 
de São Paulo no período de 2023 a 2024

- Reconhecer os tipos de serviços 
prestados relativos à complexidade 

médica.
- Apurar a relevância do número 

de atendimentos em relação ao sistema 
de municipal de saúde. 

- Descrever o financiamento do 
ambulatório e a economia gerada pelos 
serviços oferecidos ao município.

Ao delinear como objeto de 
estudo o Ambulatório Escola para enfocar 
a articulação e a interrelação com o SUS 
para levantar resultados, possibilidades 
e obstáculos na promoção e contribuição 
ao desenvolvimento socioeconômico 
local, justifica-se o alinhamento com a 
Linha 2 do PPGDR Dinâmicas Territoriais 
e Desenvolvimento.

2 Referencial Teórico-Acadêmico

Nesta Seção apresenta-se os 
temas e alguns teóricos que embasam 
as discussões para alcance do objetivo 
proposto.

2.1 Saúde pública 

Saúde pública é um campo 
multidisciplinar que se concentra 
na proteção e melhoria da saúde 
das populações através de ações 
organizadas e decisões informadas por 
dados. Ela abrange uma vasta gama 
de atividades, desde a prevenção de 
doenças e promoção da saúde até a 
formulação de políticas e a gestão de 
serviços de saúde. A saúde pública é 
vital para o bem-estar das sociedades, 
pois influencia diretamente a qualidade 
de vida, a produtividade econômica e a 
equidade social (Almeida, 2013).
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Esse conceito surgiu em 
resposta às necessidades das 
populações para enfrentar ameaças à 
saúde em larga escala, como epidemias, 
condições sanitárias inadequadas e 
desigualdades no acesso a cuidados 
médicos. Ao longo da história, diversos 
avanços científicos e sociais moldaram 
o campo, incluindo a descoberta de 
agentes patogênicos, o desenvolvimento 
de vacinas e a implementação de 
sistemas de saneamento.

A saúde pública difere da 
medicina clínica, que se foca no 
indivíduo, ao adotar uma abordagem 
mais ampla e coletiva. Seu objetivo é 
prevenir doenças e promover a saúde em 
nível populacional. Para isso, utiliza uma 
série de estratégias, como campanhas 
de vacinação em massa, programas 
de controle de doenças transmissíveis, 
educação em saúde, políticas de 
controle de tabagismo, alcoolismo e 
outros vícios, além da garantia de água 
potável e saneamento básico.

Um dos pilares da saúde pública 
é a prevenção, que pode ser primária 
(evitar a ocorrência de doenças), 
secundária (detectar precocemente 
doenças para evitar o agravamento) ou 
terciária (minimizar as complicações de 
doenças já estabelecidas). Programas 
de vacinação, campanhas de prevenção 
de doenças crônicas como diabetes e 
hipertensão, e o rastreamento de câncer 
são exemplos de iniciativas preventivas 
(Carvalho, 2013).

Além da prevenção de doenças, 
a promoção da saúde visa capacitar 
as pessoas a adotar estilos de vida 

saudáveis. Isso inclui programas de 
educação em saúde, promoção de 
atividade física, alimentação saudável 
e prevenção ao uso de substâncias 
nocivas.

Envolve ações para proteger 
as populações contra riscos ambientais 
e ocupacionais, como o controle de 
poluição, regulamentação de alimentos 
e medicamentos, e a garantia de 
condições seguras no ambiente de 
trabalho (Almeida, 2013).

A saúde pública busca reduzir as 
desigualdades em saúde, garantindo que 
todas as pessoas, independentemente 
de sua situação socioeconômica, 
tenham acesso a cuidados de saúde de 
qualidade. Isso inclui a implementação 
de políticas que visam a inclusão de 
grupos vulneráveis e marginalizados 
(Carvalho, 2013).

Um sistema de saúde eficaz 
é crucial para a saúde pública. Isso 
inclui a organização, financiamento e 
prestação de serviços de saúde, além da 
formação de profissionais qualificados e 
a promoção de pesquisa e inovação no 
campo da saúde.

A vigilância em saúde pública 
é uma das ferramentas mais poderosas 
para a detecção precoce e resposta a 
surtos de doenças, além de monitorar 
tendências de saúde ao longo do 
tempo. Ela envolve a coleta sistemática, 
análise e interpretação de dados de 
saúde, permitindo a tomada de decisões 
informadas.

Um exemplo marcante da 
importância da vigilância em saúde 
pública é a resposta global à pandemia 
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de COVID-19. A capacidade de 
monitorar a propagação do vírus, 
identificar novas variantes e vacinar 
a população em massa foi essencial 
para mitigar o impacto da pandemia. No 
entanto, a COVID-19 também destacou 
a importância de sistemas de vigilância 
robustos e a necessidade de colaboração 
internacional.

2.2 Saúde pública no estado de São 
Paulo

A saúde pública no estado de 
São Paulo desempenha um papel crucial 
no bem-estar da população, sendo um 
dos maiores desafios enfrentados pelo 
governo estadual. Com uma população 
de mais de 44 milhões de habitantes, 
São Paulo possui um sistema de saúde 
complexo e multifacetado, que engloba 
desde a atenção básica até serviços de 
alta complexidade.

O Sistema Único de Saúde 
(SUS) é a principal ferramenta para a 
oferta de serviços de saúde à população 
paulista. O SUS em São Paulo é 
caracterizado por uma rede ampla de 
hospitais, Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), ambulatórios, e centros de 
especialidades, além de iniciativas 
voltadas para a promoção da saúde 
e prevenção de doenças. A gestão do 
SUS no estado é compartilhada entre os 
governos federal, estadual e municipais, 
o que demanda uma coordenação 
eficiente para garantir a integralidade e a 
equidade dos serviços oferecidos.

O estado de São Paulo abriga 
alguns dos maiores e mais renomados 

hospitais públicos do país, como o 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(HCFMUSP) e o Instituto do Coração 
(Incor). Esses centros são referências 
não só para os paulistas, mas para 
pacientes de todo o Brasil, especialmente 
em áreas de alta complexidade, como 
transplantes, cardiologia e oncologia.

No entanto, apesar de avanços 
significativos, a saúde pública em São 
Paulo enfrenta diversos desafios. A 
superlotação dos hospitais, a falta de 
recursos e profissionais de saúde, e 
as desigualdades regionais são alguns 
dos principais problemas. Regiões mais 
periféricas e municípios menores ainda 
sofrem com a escassez de serviços 
especializados e, em alguns casos, até 
mesmo de cuidados básicos de saúde.

Para o futuro, é essencial 
que o estado de São Paulo continue a 
investir na melhoria da infraestrutura de 
saúde, na formação e valorização dos 
profissionais, e na ampliação do acesso 
aos serviços de saúde de qualidade, com 
foco especial nas áreas mais vulneráveis. 
A promoção da saúde e a prevenção de 
doenças, aliadas a uma gestão eficiente 
e transparente, são fundamentais para 
garantir a sustentabilidade e a eficácia 
do sistema de saúde pública no estado 
de São Paulo.

2.3 Sistema Único de Saúde

O Sistema Único de Saúde é um 
dos maiores sistemas de saúde pública do 
mundo, criado com o objetivo de garantir 
acesso universal, integral e gratuito aos 



11

LEMOS, A. F.; SMITH, M. S. J. AMBULATÓRIO ESCOLA: IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO EM UMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA. In: SMITH, M. S. J.; CARVALHO 
NETO, S. (Orgs.). 17º Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2024. 7-17p.; 127p.

serviços de saúde para toda a população 
brasileira. Sua implementação está 
enraizada na Constituição Federal de 
1988, que reformulou a abordagem da 
saúde no Brasil, transformando-a em um 
direito de todos e um dever do Estado 
(Paim, 2011).

O SUS foi concebido com base 
em princípios fundamentais que orientam 
sua atuação. Esses princípios são 
universalidade, integralidade e equidade 
(Brasil, 1986). 

A universalidade é o princípio 
assegura que todos os cidadãos 
brasileiros têm direito ao acesso aos 
serviços de saúde, independentemente 
de sua condição econômica, social ou 
geográfica. O objetivo é garantir que a 
saúde não seja um privilégio, mas um 
direito acessível a todos.

Integralidade refere-se à oferta 
de um conjunto completo de serviços de 
saúde, abrangendo desde a promoção 
da saúde e prevenção de doenças 
até o tratamento e a reabilitação. A 
integralidade busca tratar o paciente de 
forma holística, considerando todas as 
suas necessidades de saúde.

O princípio da equidade visa a 
redução das desigualdades no acesso 
aos serviços de saúde, garantindo que 
recursos e serviços sejam distribuídos de 
maneira justa e que as necessidades de 
saúde das populações mais vulneráveis 
sejam atendidas de forma prioritária 
(Matta, 2007).

Os SUS também é dividido 
em níveis de complexidade, sendo a 
atenção primária, à porta de entrada para 
o sistema de saúde e inclui cuidados 

primários como consultas médicas, 
vacinas, acompanhamento de doenças 
crônicas e programas de saúde da 
família (Paim, 2011).

A atenção secundária envolve 
serviços especializados e de média 
complexidade, como consultas com 
especialistas, exames diagnósticos e 
procedimentos mais complexos que 
não são realizados na atenção básica 
(Frasao, 2022).

O nível de complexidade terciário 
refere-se a serviços de alta complexidade 
e tecnologia, como cirurgias complexas, 
tratamentos de doenças raras e 
internações prolongadas em hospitais 
especializados (Frasao, 2022).

Além da estrutura de atenção, 
o SUS é financiado por um modelo 
tripartite, com recursos provenientes 
da União, Estados e Municípios. Cada 
esfera de governo tem responsabilidades 
e contribuições específicas para a 
manutenção e operação do sistema.

O financiamento inadequado é 
um dos problemas mais críticos do SUS. 
Os recursos destinados à saúde muitas 
vezes são insuficientes para atender à 
demanda crescente e às necessidades 
de infraestrutura e pessoal. A falta de 
investimentos compromete a qualidade 
dos serviços e a capacidade de inovação 
no sistema (Carvalho, 2013).

O Brasil apresenta grandes 
disparidades regionais em termos 
de acesso e qualidade dos serviços 
de saúde. Enquanto algumas áreas, 
especialmente nas grandes cidades e 
regiões mais desenvolvidas, têm acesso 
a serviços de saúde relativamente bons, 
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outras, particularmente em regiões 
remotas e rurais, enfrentam uma 
escassez de recursos e infraestrutura.

A demanda por serviços de 
saúde muitas vezes excede a capacidade 
do SUS de oferecer atendimento ágil. 
Isso resulta em longas filas e tempos 
de espera para consultas, exames e 
procedimentos, o que pode afetar a 
eficácia do tratamento e a satisfação dos 
pacientes.

A integração entre os diferentes 
níveis de atenção é crucial para a 
continuidade do cuidado e a eficiência 
do sistema. No entanto, falhas na 
coordenação e comunicação entre a 
atenção básica, secundária e terciária 
podem levar a uma fragmentação dos 
serviços e prejudicar o tratamento 
integral dos pacientes (Frasao, 2022).

A gestão do SUS pode ser 
complexa e burocrática, o que pode 
levar a ineficiências e dificuldades na 
implementação de políticas e práticas. 
A complexidade administrativa e a 
sobrecarga burocrática podem dificultar 
a agilidade e a inovação dentro do 
sistema.

É fundamental que haja um 
aumento substancial no financiamento do 
SUS para garantir que o sistema possa 
atender à demanda crescente e melhorar 
a qualidade dos serviços prestados. 
Investimentos em infraestrutura, 
tecnologia e pessoal são essenciais para 
o fortalecimento do sistema (Carvalho, 
2013).

A gestão do SUS precisa ser 
aprimorada para reduzir a burocracia 
e aumentar a eficiência. Investir em 

capacitação gerencial e em tecnologias 
de informação pode ajudar a melhorar a 
coordenação entre os diferentes níveis 
de atenção e a otimizar os recursos 
disponíveis.

A atenção básica é um dos 
pilares do SUS, com foco na promoção 
da saúde e na prevenção de doenças. 
A expansão e o fortalecimento do 
Programa de Saúde da Família e de 
outras iniciativas de atenção primária 
são cruciais para melhorar a saúde da 
população.

A adoção de tecnologias digitais 
e a integração de dados podem melhorar 
a eficiência e a eficácia do SUS. Sistemas 
de informação em saúde, prontuários 
eletrônicos e telemedicina têm o 
potencial de transformar o atendimento 
e a gestão no sistema.

O SUS deve continuar 
trabalhando para reduzir as 
desigualdades regionais e sociais 
no acesso aos serviços de saúde. 
Políticas direcionadas para atender 
às necessidades das populações 
mais vulneráveis são essenciais para 
promover a equidade no sistema de 
saúde.

2.4 Ambulatórios escola x SUS

O ambulatório escola pode 
ser definido como uma unidade de 
atendimento médico vinculada a uma 
instituição de ensino superior (IES), 
como universidades ou faculdades, 
onde os estudantes de cursos da área 
da saúde (como medicina, odontologia, 
enfermagem, fisioterapia, entre outros) 
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realizam estágios práticos sob a 
supervisão de professores e profissionais 
qualificados. Assim como os hospitais-
escola, os ambulatórios escola têm 
a função de integrar ensino, prática 
assistencial e, muitas vezes, pesquisa, 
oferecendo uma experiência clínica 
aos alunos enquanto também prestam 
serviços à comunidade (Nogueira, 2015).

Os ambulatórios escola 
atendem, principalmente, a população 
de áreas de maior vulnerabilidade social 
ou a pessoas que não possuem acesso 
a cuidados médicos regulares, uma 
vez que esses serviços costumam ser 
gratuitos ou de baixo custo.

Além da função social citada 
acima ele é uma importante ferramenta 
de aprendizado para os estudantes, que 
atendem pacientes sob a supervisão 
de docentes e profissionais da saúde. 
O atendimento é realizado em diversas 
especialidades, dependendo da estrutura 
do ambulatório, como clínica médica, 
pediatria, ginecologia, dermatologia, 
entre outras (Barata, 2010).

Ao contrário de outras unidades 
de saúde, os ambulatórios escola têm um 
caráter educacional explícito, permitindo 
que os alunos experimentem, o que 
aprenderam teoricamente nas salas de 
aula, lidando com situações reais e com 
a diversidade de pacientes e condições 
de saúde (Nogueira, 2015).

Em muitas instituições de ensino, 
o ambulatório-escola funciona de forma 
integrada com outras unidades de saúde, 
possibilitando o acompanhamento 
contínuo de pacientes por diferentes 
profissionais (médicos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, psicólogos etc.), o que 
contribui para uma abordagem integral 
da saúde.

O ambulatório-escola pode  
ainda, ser um centro de pesquisa e 
extensão, onde projetos de saúde pública, 
estudos clínicos e ações educativas 
comunitárias são desenvolvidos, 
beneficiando tanto os alunos quanto a 
sociedade em geral (Barata, 2010).

O ambulatório-escola é um 
dispositivo de ensino fundamental para 
a formação de profissionais de saúde, 
que oferece uma experiência prática no 
atendimento à comunidade, contribuindo 
para a educação de qualidade e para 
a prestação de cuidados médicos 
essenciais, cumprindo objetivos 
socioeconômicos e educativos.

2.5 Ambulatório escola e o 
desenvolvimento socioeconômico

A relação entre o ambulatório 
escola e o desenvolvimento 
socioeconômico é uma conexão 
estratégica que pode gerar múltiplos 
benefícios para a sociedade, 
especialmente no que diz respeito 
à promoção da saúde, à formação 
de profissionais qualificados e ao 
fortalecimento da equidade no acesso 
aos cuidados médicos. Essa interação vai 
além da prestação de serviços de saúde, 
envolvendo impactos significativos tanto 
na área social quanto econômica, o que 
contribui para o bem-estar coletivo e o 
desenvolvimento sustentável.

Os ambulatórios escola 
frequentemente atendem populações 
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de áreas com dificuldades no acesso 
a cuidados médicos adequados, 
como comunidades em situação de 
vulnerabilidade social ou regiões 
periféricas, onde a oferta de serviços de 
saúde pública é limitada. Ao proporcionar 
um atendimento de saúde de qualidade, 
de forma gratuita ou a baixo custo, esses 
ambulatórios desempenham um papel 
relevante na redução das desigualdades 
socioeconômicas (Barata, 2010).

Ao oferecer serviços de saúde, 
os ambulatórios escola contribuem para 
a prevenção de doenças e o tratamento 
de condições crônicas que, se não 
atendidas adequadamente, poderiam 
levar ao afastamento laboral temporário 
ou definitivo o que sobrecarregaria 
os serviços de assistência social, 
demandando mais recursos ao Estado. 
A economia gerada pela diminuição 
de doenças evitáveis e a prevenção 
de complicações também tem um 
efeito indireto sobre o desenvolvimento 
econômico da comunidade.

O atendimento em ambulatórios 
escola assegura que grupos com 
menos recursos financeiros possam 
acessar serviços de saúde de 
qualidade, o que promove a equidade e, 
consequentemente, no desenvolvimento 
socioeconômico das comunidades 
atendidas.

A formação prática oferecida 
pelos ambulatórios escola é crucial 
para a qualificação profissional dos 
estudantes. Profissionais bem formados 
e capacitados têm maior chance de entrar 
no mercado de trabalho com habilidades 
práticas e experiência real, o que contribui 

para a melhoria da força de trabalho e o 
aumento da empregabilidade.

Profissionais de saúde bem 
preparados para atuar em áreas 
vulneráveis têm mais chances de se 
manter trabalhando nesses locais, 
o que ajuda a mitigar a escassez de 
profissionais de saúde em regiões mais 
necessitadas. 

Ambulatórios-escola não apenas 
promovem a saúde, mas também têm 
impactos econômicos locais, tanto pelo 
atendimento direto à população quanto 
pela sua atuação como centros de ensino 
e pesquisa.

Embora os serviços sejam 
predominantemente voltados ao ensino 
e à assistência, os ambulatórios-escola 
demandam uma gama de profissionais 
para seu funcionamento, incluindo 
médicos, enfermeiros, técnicos, 
administrativos e serviços de apoio. Esse 
contexto contribui para a geração de 
empregos e a dinamização econômica 
nas regiões onde estão localizados.

A relação entre ambulatório-
escola e desenvolvimento 
socioeconômico é clara e multifacetada, 
englobando desde a promoção da 
saúde e da equidade no acesso aos 
cuidados médicos até o fortalecimento 
da economia local e a geração 
de empregos. Além disso, esses 
ambulatórios desempenham um papel 
crucial na formação de profissionais 
capacitados, na inovação em saúde e 
no empoderamento das comunidades 
atendidas, contribuindo para um 
desenvolvimento socioeconômico mais 
sustentável, integrado e inclusivo.
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3 Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de um estudo de 
caso de natureza descritiva de caráter 
exploratório, com pesquisa documental 
e de campo.

Os participantes da pesquisa de 
campo serão os 4 agentes envolvidos no 
ambiente e na atividade do Ambulatório 
Escola da IES pesquisada, sendo eles:

Os docentes são profissionais 
das áreas médicas e de enfermagem com 
profissionalização contínua oferecida 
pela universidade responsável.

Os discentes envolvidos no 
atendimento são os graduandos do 
terceiro ao quinto ano do curso de 
medicina além de estagiários do curso 
de enfermagem.

A universidade é responsável 
pela parte administrativa e demais 
profissionais envolvidos para o 
funcionamento do ambulatório.

Os usuários são pacientes 
oriundos da rede municipal de saúde que 
buscam acesso direto ou encaminhados 
pela atenção primária (unidades básicas 
de saúde ou pronto socorro).

A pesquisa documental 
será realizada por fontes de dados 
secundárias e levantamento de dados 
em prontuário médico eletrônico utilizado 
no município estudado no período de 
janeiro de 2023 a dezembro de 2024 a 
partir da autorização da IES.

E a coleta de dados entre os 
agentes será realizada por instrumento 
a ser elaborado de forma específica para 
cada grupo de agentes estabelecidos 
acima.

4 Resultados Parcial/Final 

Este é um estudo em 
desenvolvimento, no qual se pode 
apresentar alguns dados da IES 
pesquisada, na qual o chefe do 
departamento de Medicina já emitiu a 
autorização. 

O ambulatório em foco foi 
inaugurado em agosto de 2022, em 
uma cidade do interior do estado de 
São Paulo. Foi implantado com objetivo 
de aumentar a oferta de consultas 
médicas qualificadas de diversas 
áreas; desenvolver conhecimentos e 
habilidades dos alunos de medicina 
que cursam do terceiro ao sexto ano de 
graduação de uma faculdade municipal.

O ambulatório instalado conta 
com 16 consultórios para o atendimento 
em especialidades médicas (Clínica 
Médica, Ginecologia, Pediatria, 
neurologia e acompanhamentos pré 
e pós-cirúrgicos) e atendimento da 
enfermagem (realização de neoplasia de 
colo uterino), com propósito de aumento 
do número de atendimentos e progressão 
das áreas de abrangência.

Os atendimentos prestados no 
ambulatório são gratuitos e fazem parte 
da atenção primária (Clínica Médica, 
Ginecologia, Pediatria, enfermagem) e 
secundária (pacientes atendidos pela 
cirurgia geral e neurologia), preconizadas 
pelo sistema único de saúde.

5 Considerações Parciais

Os ambulatórios escola são os 
recursos de saúde de grande valia para o 
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SUS, para tanto são necessários grandes 
investimentos públicos. São serviços 
imprescindíveis para a melhora da saúde 
da pública além de desenvolvimento 
social por meio da pesquisa, do ensino e 
da assistência à população. 

Os ambulatórios escola 
precisam atentar para seu importante 
papel na viabilização dos princípios 
do SUS, principalmente nos princípios 
universalidade, equidade e integralidade. 
A assistência destes serviços deve 
estar interligada às demais camadas do 
sistema de saúde e colaborar para que 
todos os pacientes consigam acesso 
a uma medicina humanizada e de 
excelência técnica. 

A melhora da gestão, a busca 
de fortificação dos mecanismos 
administrativos que permitam o 
desempenho de suas funções, sua 
participação com a rede assistencial do 
SUS, a maior participação na análise e 
incorporação tecnológica ao sistema, 
bem como a formação de mecanismos 
de padronização de condutas e 
tratamentos, devem ser os objetivos 
incorporados por todos em benefício da 
saúde da população.

Formas de financiamento 
alternativos dos ambulatórios escola 
como, por exemplo, instituições público-
privadas devem ser estimuladas, para 
redução do custo estatal, e melhora 
no desenvolvimento socioeconômico 
de maneira sustentável das regiões 
atendidas.
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Interno Bruto (PIB) do Brasil, sendo 
elas também responsáveis por 80% dos 
postos de trabalho formais, de acordo 
com estudo efetuado pelo SEBRAE 
junto ao Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (CAGED), sendo 
gerados em torno de 1,18 milhão de 
empregos (Sebrae, 2023).

Em razão das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte exercerem 
um papel socioeconômico relevante, é 
de interesse da sociedade que essas 
empresas estejam economicamente 
saudáveis. 

Neste cenário cada vez mais 
competitivo, as informações fornecidas 
pela contabilidade, principalmente no 
que se refere às tomadas de decisões, 
auxiliam na eficiência competitiva e 
na continuidade das entidades (Pais; 
Ferreira, 2024).

A Contabilidade remonta a 
antiguidade da própria história da 
humanidade, quando manifestavam 
as primeiras necessidades sociais 

1. Introdução

A economia brasileira possui 
significativa participação das Empresas 
de Pequeno Porte e Microempresas, 
que possuem um papel de extrema 
importância no desenvolvimento do 
país, sendo umas das responsáveis pelo 
desenvolvimento econômico nacional, 
com a geração de empregos e criação 
de riqueza (Marques et al., 2024).

Segundo o site Mapa de 
Empresas (2024) do Governo Federal, 
no mês de junho de 2024, existiam no 
país 22.170.281 (vinte e dois milhões 
e centro e setenta mil e duzentas e 
oitenta e um) empresas ativas, sendo 
que aproximadamente 93,64% eram 
classificadas como microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

No ano de 2023, conforme o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE), as 
microempresas foram responsáveis por 
gerar aproximadamente 30% do Produto 
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de proteção à posse, perpetuação e 
interpretação de fatos que poderiam 
ocorrer com o objeto material (Ferreira, 
2012). 

Paralelamente com as evoluções 
sociais e econômicas, a Contabilidade 
apresenta cada vez mais relevância 
para o homem e para a sociedade, 
passando a fazer parte integrante das 
constantes mutações empresariais, 
sendo uma ciência especializada na 
preparação de informações, avaliação 
e demonstração de resultados das 
empresas, demonstrando de forma 
apropriada e concisas as informações 
que irão auxiliar e embasar decisões 
de seus beneficiários, utilizadores, 
investidores, agências governamentais 
ou auditores (Herez, 2022).

Os responsáveis por fazer 
essa integração entre as empresas e 
a Contabilidade são os profissionais 
de contabilidade que, segundo o 
Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná (CRCPR, 2021), são pessoas 
devidamente habilitadas (diplomadas) 
como Contador e/ou Técnico em 
Contabilidade, com registro ativo perante 
um Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC).

Conforme o Sebrae (2022), 
o profissional contábil tem papel 
fundamental para os empresários 
e empreendedores, pois ele é o 
responsável por auxiliar e manter trâmites 
legais e auxiliar no desenvolvimento e 
crescimento das empresas. Segundo 
o mesmo autor, o Profissional Contábil 
devidamente credenciado no CRC, pode 
atuar junto as empresas nas funções 

de gestão empresarial, auditoria, 
perícia, controladoria e quaisquer órgão 
financeiros.

Em especial nos últimos anos, 
as atuações dos profissionais contábeis 
junto as empresas vêm cada vez mais 
se modificando, principalmente após a 
adoção das normas internacionais de 
contabilidade pelo Brasil, o que alterou 
não só as normas e procedimentos 
contábeis, mas, também, a própria 
atuação dos profissionais (Reis et al, 
2014).

Com isso, o Profissional Contábil 
passou a ser visto como um diferencial 
nas empresas, principalmente na área 
da administração, pois passa de apenas 
cumpridor de obrigações fiscais a 
participante ativo do processo gerencial 
das organizações (Leal, Soares, Sousa, 
2008).

As funções do Profissional 
Contábil junto às organizações passaram 
a ser de grande relevância, não só 
em atender as conformidades fiscais, 
ela transcendeu, evoluindo para um 
componente essencial para tomadas de 
decisões, tanto administrativas como de 
cunho econômico-financeiro (Marques et 
al., 2024).

No cenário econômico e 
social onde os profissionais contábeis 
estão inseridos, demanda um melhor 
planejamento e organização dos seus 
processos. Porter (1989) traz a reflexão 
de que as empresas acreditam que, 
frequentemente, o que ocorreu no 
passado irá se repetir, ou se baseiam no 
que seus gestores acreditam ser o futuro 
mais provável.
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Considerando essas questões, 
os dados a serem apresentados 
assumem uma significante relevância 
para o desenvolvimento da pesquisa, 
juntamente com o fato de o pesquisador 
ter formação acadêmica em Ciências 
Contábeis, atuando diretamente na área, 
prestando assessoria para empresas e 
lecionando em uma instituição de ensino 
superior no curso de Ciências Contábeis. 
Por conta de estar inserido nessa área, 
o pesquisador tem como objeto de 
estudo os cenários prospectivos para 
os profissionais contábeis nos próximos 
cinco anos, visto que as mudanças nas 
conjunturas atuais estão cada vez mais 
rápidas e apresentam oscilações nos 
aspectos social, econômico, normativo 
e, principalmente, político. 

As organizações buscam 
aprender com seu presente ou passado, 
para tentar antecipar seu futuro, muitas 
vezes não se atentando às mudanças, 
imperceptíveis ou não tão obvias que 
ocorrem no mercado (Lindkvist, 2010).

Considerando a atual dinâmica 
de mercado, onde se está sujeito a 
quebra de tendências, de transições, de 
rupturas e descontinuidade dos eventos, 
apenas essas técnicas convencionais 
não são suficientes para ter um bom 
planejamento estratégico, fazendo-se 
necessária a adoção de novas técnicas 
mais assertivas e adequadas para 
levantar as possibilidades de futuros. 
Uma dessas técnicas é a prospecção de 
cenários futuros (Lucas; Machado Neto, 
2022).

Para que o desenvolvimento 
econômico e social de determinada 

região se promova, as empresas têm um 
papel fundamental, pois são geradoras 
de emprego e renda. Neste contexto o 
profissional contábil tem um papel crucial 
para as empresas, pois auxilia em seu 
desenvolvimento através de consultorias 
e auxílios na criação e manutenção de 
planejamentos estratégicos. 

A utilização da ferramenta 
de cenários prospectivos para os 
profissionais contábeis, se destaca 
como fundamental, para que possam 
desenvolver para seu próprio 
planejamento estratégico e auxiliar na 
disseminar dessa metodologia para 
seus clientes, passando essas a terem 
oportunidade adequada de se planejarem 
e se desenvolverem, contribuindo para 
o desenvolvimento econômico e social, 
promovendo empregos estáveis e uma 
base econômica solida.

Em razão do exposto, este 
estudo pretende responder à seguinte 
pergunta de pesquisa: quais os eventos 
que podem vir a impactar positiva ou 
negativamente os profissionais contábeis 
nos próximos 5 anos?

A pesquisa tem como objetivo 
geral a construção de cenários 
prospectivos para o Profissional 
Contábil, no espaço temporal de cinco 
anos, no município de Ituverava-SP. Tem 
como finalidade identificar prováveis 
eventos que possam vir a impactar o 
segmento estudado, visando auxiliar 
no planejamento das Políticas Públicas 
do setor, visando o desenvolvimento 
regional e local.

Para cumprir o objetivo geral, 
destacam-se os seguintes objetivos 
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específicos:

1. identificar as tendências 
e rupturas do ambiente 
pesquisado, por meio da 
prospecção de cenários 
futuros;

2. identificar, no ramo estudado, 
as ameaças e oportunidades 
para os Profissionais 
Contábeis; e

3. auxiliar os Profissionais 
Contábeis e atividades 
afins, de modo geral, 
possibilitando maior 
segurança nas tomadas de 
decisões e na elaboração do 
planejamento estratégico, 
contribuindo assim para o 
desenvolvimento local e 
regional, através de apoio 
e consultoria a empresas 
locais.

Quanto à metodologia, trata-se 
de uma pesquisa exploratória, quanto 
aos objetivos e bibliográfica, quanto aos 
procedimentos. 

Em um segundo momento, 
serão realizadas entrevistas com 
profissionais do ramo da contabilidade, 
como responsáveis de departamento 
contábeis, Profissionais Contábeis, 
entre outros que podem estar ligados 
diretamente ou indiretamente ao tema e 
à coleta de dados.

Os dados coletados serão 
trabalhados em tabulação e compilação, 
sendo considerados de forma quantitativa 
e na sua análise será empregado a forma 

a qualitativa. Serão construídos três 
possíveis cenários de futuros, o Otimista, 
Pessimista e o Realista, utilizando a 
metodologia proposta por Blanning e 
Reinig (1998). 

O presente trabalho possui 
estrutura que se compõe do seguinte 
modo: 

A primeira seção é a introdução, 
que faz um breve resumo contextual da 
pesquisa.

A segunda seção apresentará 
um contexto do município de Ituverava-
SP, abordando a sua histórica e os dados 
econômicos e sociais.

A terceira seção comtemplará 
o referencial teórico das quebras de 
rupturas e tendências e do planejamento 
estratégico, apresentando conceitos 
e transições para o a prospecção de 
cenários. 

A quarta seção tratará 
da prospecção de cenários, suas 
concepções e parte histórica.

Quanto a seção quinta, abordará 
o setor contábil em geral e o Profissional 
Contábil, abordando a história, conceitos, 
legislações e normas. 

No capítulo sexto, serão 
expostos os resultados da pesquisa, 
apresentando os cenários e eventos 
levantados, bem como a matriz de 
impactos cruzados e as forças motrizes 
do setor estudado.

E, por fim, nas Considerações 
Finais, serão apresentadas as 
recomendações e as proposta de 
intervenções.

Com o resultado da pesquisa, 
a prospecção de cenários será uma 
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ferramenta relevante para que os 
Profissionais Contábeis possam 
elaborar um planejamento estratégico, 
com uma estrutura mais robusta e bem 
embasada, auxiliando nas tomadas de 
decisões, melhorando a competitividade 
e diminuindo as chances de mortalidade 
das organizações.

Com o melhor planejamento 
dos Profissionais Contábeis, a tendência 
é que o atendimento, às empresas 
para as quais eles prestam serviços, 
seja maximizado, ajudando assim que 
essas organizações se desenvolvam 
e continuem a contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social 
onde estão inseridas.

O presente estudo está vinculado 
com a linha de pesquisa, Dinâmicas 
Territoriais e Desenvolvimento Regional, 
visto que a prospecção de cenário 
auxiliará na construção do planejamento 
estratégico aos Profissionais Contábeis, 
que auxiliará diversas empresas 
inseridas na economia local, fomentando 
e auxiliando o empreendedorismo e a 
manutenção de empregos, contribuindo 
assim para o Desenvolvimento Regional.

2 Referencial Teórico-Acadêmico-
Documental 

2.1 Município de Ituverava – SP

Ituverava é uma pequena cidade 
situada no interior do estado de São 
Paulo, possui uma população estimada 
de 37.571 habitantes, conforme dados 
do ano de 2022, fornecidos pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). A cidade integra a Região 
Administrativa de Ribeirão Preto e tem se 
destacado principalmente pela sua forte 
vocação agropecuária, com destaque 
para a produção de cana-de-açúcar e 
soja. A agroindústria, especialmente 
nas áreas de processamento e 
comercialização de produtos derivados 
da cana, tem sido uma das principais 
responsáveis pela geração de emprego 
e renda no município, juntamento com o 
setor de serviços.

Além do setor agrícola, a cidade 
tem experimentado uma diversificação 
econômica, com o crescimento do 
comércio e de setores de serviços. 
De acordo com dados do Mapa de 
Empresas, Ituverava registra cerca de 
4.025 empresas ativas no período de 
setembro de 2024, a grande maioria 
delas pertencente ao setor de serviços, 
com destaques para a prestação de 
serviços à agricultura (Governo Federal, 
2024).

O setor de indústria, embora 
com menor participação proporcional, 
também é relevante, com empresas 
voltadas ao processamento de alimentos, 
indústria de produtos de limpeza e 
higiene e, mais recentemente, indústria 
de máquinas e implementos agrícolas, 
o que representa uma evolução no perfil 
produtivo da cidade (Cavalcanti; Gomes, 
2019).

A distribuição por setores 
da economia no município, pode ser 
apresentada da seguinte forma: Comércio 
representando cerca de 23,08% do 
total de empresas, com comércios 
varejistas de diversos segmentos, como 
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supermercados, lojas de roupas, lojas de 
móveis e eletrodomésticos e mercados 
de construção civil; Serviços representa 
aproximadamente 34,52% das empresas, 
com destaque para serviços na área de 
saúde, educação, transporte, consultoria 
e agrícolas; Indústria, com cerca de 
9,46%, com destaque para a indústria 
de alimentos, bebidas e produtos 
agropecuários e; Agricultura, que 
representa aproximadamente 32,68% 
das empresas, com destaque para 
cultivo de cana e pecuária (“Ituverava: 
Emprego, ocupações, empresas, dados 
demográficos e educação Observatório 
DataMPE Brasil”, 2022).

Essas empresas são 
predominantemente microempresas 
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
conforme dados do Simples Nacional. 
De acordo com o Painéis do Mapa de 
Empresas (2024), cerca de 87,77% das 
empresas em Ituverava são classificadas 
como microempreendedores individuais 
(MEI) ou microempresas, o que reflete o 
perfil empreendedor do município.

2.2 Quebra de rupturas e tendências e o 
planejamento estratégico.

As rupturas e quebras de 
tendências emergentes são conceitos 
centrais no estudo do planejamento 
estratégico. As rupturas são alterações 
que ocorrem no mercado e mudam, 
drasticamente, a experiência competitiva, 
muitas vezes eliminando impérios que não 
conseguem se adequar suficientemente 
rápido. Elas podem ser acionadas 
por uma série de mecanismos, desde 

invenções tecnológicas, mudanças 
nas preferências do consumidor e 
indutoras nas condições econômicas 
e políticas. Conforme Christensen 
(1997) a disrupção acontece quando 
uma empresa ou tecnologia reintroduz 
uma experiência melhor por meio de 
acessibilidade ou inovação, efetivamente 
redirecionando os mercados tradicionais 
e muitas vezes desestruturando aqueles 
que o dominavam.

Porter (1989) também discute a 
importância da inovação e da adaptação 
no contexto competitivo, ressaltando 
que as empresas devem ser ágeis para 
sustentar uma vantagem competitiva 
em ambientes que estão em constante 
transformação.

Tendências emergentes são 
mudanças que não se manifestam 
imediatamente, mas apontam a direção 
do desenvolvimento futuro e podem ter um 
impacto radical nos mercados a médio e 
longo prazo. Se as empresas identificam 
essas tendências com antecedência, 
elas podem estabelecer uma meta 
orientadora, a visão. Por exemplo, um 
dos principais autores na prospecção de 
cenários, Schwartz (2006), observa que 
a capacidade de identificar tendências 
emergentes, como o desenvolvimento 
de tecnologias de informação e a 
sustentabilidade ambiental, é crucial para 
a construção de cenários estratégicos, 
pois essas tendências têm um alto 
potencial de moldar o desenvolvimento 
futuro das empresas. Tendências 
emergentes são encontradas em muitas 
áreas da atividade humana, como 
tecnologia, economia, sociedade e 
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legislação. Além disso, a relação entre 
a quebra de rupturas e tendências 
pode ser traçada para as atividades 
de planejamento estratégico. Segundo 
Almeida e Silva (2017), as organizações 
devem adotar uma abordagem proativa 
para antecipar tendências e rupturas 
futuras, usando cenários e ferramentas 
como a prospecção de cenários. Em 
apoio adicional às abordagens de 
teoria de Almeida e Silva, Mintzberg 
(1994), enfatiza que deve ser totalmente 
integrado à estratégia da organização, 
e a capacidade de preparar cenários 
totalmente distintos é uma prioridade 
básica.

Consequentemente, a 
identificação prévia das rupturas e das 
tendências emergentes oferece uma 
base forte e inabalável, que garante a 
construção de um plano de negócios 
robusto e viável. Apesar de as rupturas 
não poderem ser previstas com 
antecedência, as tendências podem, e 
as empresas precisam analisar essas 
tendências emergentes e preparar-se 
para eventuais quebras de ruptura, ou 
seja, mudanças, pois isso possibilita 
estarem mais bem preparadas e, 
consequentemente, aproveitarem 
as oportunidades. A capacidade da 
organização de antecipar um futuro 
imprevisível e, rapidamente, adaptar-se 
a novas realidades, em um mundo em 
constante inovação e transformação 
digital, é um diferencial competitivo 
crucial para qualquer organização.

2.3 Prospecções de Cenários.

A prospecção de cenários é uma 
das ferramentas estratégicas que podem 
ser adotadas nas organizações em seus 
planejamentos, principalmente os de 
longo prazo. Ela busca antecipar os 
eventos que poderão ocorrer no futuro, 
ajudando as empresas a se prepararem 
para tomarem decisões mais assertivas. 
Por meio de suas observações de 
tendências, rupturas e incertezas, 
são construídos vários cenários 
plausíveis que norteiam o planejamento 
estratégico. A partir dessa abordagem, 
o presente texto irá discutir o conceito, 
as metodologias de prospecção e as 
principais contribuições de autores no 
que tange a tal tema. 

Schwartz (2006) define a 
prospecção de cenários como um 
processo que tem por objetivo analisar o 
futuro de uma organização de uma forma 
estruturada. A ideia é explorar como 
podem se desenvolver as possíveis 
trajetórias de um certo conjunto de 
variáveis, com a intenção de reduzir a 
incerteza e fornecer uma sólida base para 
a formulação de políticas e estratégias 
empresariais. Neste sentido, o autor 
define que a análise de cenários não 
busca adivinhar o futuro, mas explorar 
os cenários plausíveis em diferentes 
condições, considerando várias variáveis 
que interagem no ambiente externo e 
interno da organização.

A prospecção de cenários se dá 
por meio de várias etapas, cada uma com 
uma função, sendo a identificação de 
variáveis-chave, análise de tendências, 
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construção de cenários, entre outras. 
A construção de cenários futuros não 
considera somente os cenários mais 
prováveis, mas também cenários 
extremos, que podem trazer sérios 
desafios ou grandes oportunidades 
(Martin, 2010). 

Entre os métodos para 
construção de cenários está, por exemplo, 
o de Cenários Múltiplos, proposto por 
Schwartz (2006) no qual pelo menos 
dois cenários opostos, um pessimista e 
um otimista, são criados para se refletir 
sobre as possíveis reações diante de um 
evento futuro. Neste processo, a empresa 
pode projetar possíveis evoluções dos 
contextos econômico, político e social 
e se preparar para desafios de alta 
complexidade. 

Ao discutir sobre competividade, 
Porter (1989), ao abordar o conceito 
de vantagem competitiva, destaca a 
importância da antecipação de mudanças 
no ambiente externo e a capacidade de 
adaptação das empresas.

Com isso, a prospecção de 
cenários, pode auxiliar não somente a 
empresa a antecipar eventos futuros, 
mas se organizar para as tendências, de 
forma que a organização possa alinhar 
e realinhar seus recursos e capacidades 
estrategicamente. É importante destacar 
a relevância, para a organização, de 
se criar uma estratégia robusta com 
intenção de se antecipar aos futuros 
incertos que se desenham.

2.4 Setor contábil e o profissional 
contábil.

A história revela a importância 
da contabilidade no desenvolvimento das 
civilizações. Desde as primeiras formas 
de registro econômico na Mesopotâmia, 
por volta de 3.000 a.C., até os atuais 
sistemas financeiros complexos, os 
contadores têm sido fundamentais 
no planejamento e organização da 
sociedade, desempenhando, conforme 
Zappa (2019), um papel essencial ao 
longo da evolução das sociedades, 
formalizando e sistematizando as 
transações. 

Sendo assim, o papel do 
contador ao longo da história tem sido 
importante tanto nas finanças quanto 
nas organizações para as quais trabalha, 
além de ser crucial para planejar o 
progresso das empresas, com foco no 
contínuo crescimento e expansão.

O setor contábil demonstra 
importância na economia global e para 
o crescimento das organizações. Não 
se limitando apenas à manutenção de 
registros financeiros, a contabilidade 
abrange a análise, interpretação e 
demonstração dos registros financeiros 
para apresentar aos empresários 
a verdadeira imagem da empresa. 
De acordo com Iudícibus (2020), a 
contabilidade é a ciência que estuda, 
registra e interpreta os fatos ocorridos 
no patrimônio de uma empresa, com 
o objetivo de controlar as receitas e 
despesas, ajudando dessa maneira o 
administrador a tomar decisões. Pode-
se considerar que o setor contábil é 
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um dos pilares de sustentação para 
as empresas, sendo essencial para a 
transparência e governança corporativa.

O responsável por fazer essa 
integração entre as empresas e a 
contabilidade é denominado profissional 
contábil, que, segundo o Conselho 
Regional de Contabilidade do Paraná 
(CRCPR, 2021), são profissionais 
da contabilidade todas as pessoas 
devidamente habilitadas (diplomadas) 
como Contador e/ou Técnico em 
Contabilidade, com registro ativo perante 
um Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC).

Conforme o Sebrae (2022), 
o Profissional Contábil tem papel 
fundamental para os empresários e 
empreendedores, pois ele é o responsável 
por auxiliar e manter os trâmites legais, 
além de contribuir para o desenvolvimento 
e crescimento das empresas. Segundo 
o mesmo autor, o profissional contábil 
devidamente credenciado no CRC pode 
atuar junto às empresas nas funções de 
gestão empresarial, auditoria, perícia, 
controladoria e quaisquer órgãos 
financeiros.

Colaborando com a informação, 
os autores Oliveira e Costa (2023), 
escrevem que o contador desempenha 
um papel fundamental em guiar a 
organização por meio de decisões 
financeiras estratégicas, além de 
identificar oportunidades de crescimento 
e reduzir riscos.

Em especial, nos últimos anos, 
as atuações dos profissionais contábeis 
junto às empresas vêm se modificando, 
principalmente após a adoção das 

normas internacionais de contabilidade 
pelo Brasil, o que alterou não só as 
normas e procedimentos contábeis, 
mas também a própria atuação dos 
profissionais (Reis et al., 2014).

O profissional contábil tem 
como atribuição transformar os dados 
analisados em informações úteis ao 
restante dos profissionais da empresa. 
Ou seja, em vez de apenas registrar 
as transações, seu trabalho consiste 
em apresentar as informações de 
forma clara e concisa sobre a empresa. 
Como afirmam Oliveira e Costa (2023), 
o profissional contábil é um consultor 
estratégico que traduz a contabilidade 
tradicional em dados cruciais para a 
gestão da organização, facilitando 
decisões mais rápidas e assertivas. Essa 
capacidade de analisar e interpretar as 
informações é crucial para a construção 
do planejamento estratégico das 
empresas.

Os profissionais contábeis 
devem ser a capacidade de integrar a 
contabilidade à estratégia organizacional, 
utilizando análises preditivas para 
antecipar tendências de mercado e 
orientar o processo de planejamento. 
Conforme apontado por Silva e Lima 
(2022), na integração da contabilidade 
à estratégia empresarial, os contadores 
possibilitam que as empresas tenham 
um ciclo de feedback contínuo 
e, consequentemente, realinhem 
dinamicamente suas estratégias. Essas 
abordagens estratégicas, portanto, fazem 
dos contadores um dos principais aliados 
da gerência das empresas no processo 
de desenvolvimento e implementação de 
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planos de crescimento.
Segundo Diniz e Fernandes 

(2019), o contador moderno precisa ter 
uma visão muito mais ampla da empresa 
e de suas necessidades, contribuindo 
diretamente para a construção das 
estratégias de negócios. O profissional 
deve ser capaz de usar as informações 
como parte das operações contábeis 
para orientar a estratégia, o que envolve o 
posicionamento de mercado da empresa, 
definição de novas oportunidades de 
negócios e análise de viabilidade de 
projetos.

A contabilidade é umas das 
principais ferramentas que a empresa 
necessita para desenvolver seu 
planejamento estratégico. Ela fornece as 
informações necessárias para gerenciar 
recursos financeiros, analisar e avaliar 
novas oportunidades de negócios de 
forma eficiente.

3 Procedimentos Metodológicos

A pesquisa assume uma 
abordagem exploratória em termos 
de objetivos, pois visa investigar de 
forma preliminar e descritiva o assunto 
escolhido. 

No que diz respeito aos 
procedimentos, a pesquisa é bibliográfica, 
pois baseia-se nos livros, artigos, teses, 
resoluções, sites, monografias e portarias 
que apresentam dados secundários úteis 
para a análise. Entre os autores a serem 
utilizados para a fundamentação teórica, 
encontram-se: Marion (2011), que aborda 
a contabilidade gerencial e seu papel 
estratégico nas organizações;  Santos 

(2017), que explora a contabilidade como 
uma ferramenta para a gestão estratégica 
nas empresas; Schwartz (2006), que 
discute a prospecção de cenários como 
uma metodologia importante para o 
planejamento estratégico, destacando 
a necessidade de as empresas se 
prepararem para diferentes futuros 
possíveis e se adaptarem às incertezas do 
ambiente; e Marcial e Grumbach (2005), 
que enfatizam a importância da análise 
de cenários para prever tendências e 
embasar decisões estratégicas.  

Em uma etapa posterior da 
pesquisa, serão realizadas entrevistas 
com pessoas que vivem e trabalham 
na área de contabilidade, como 
gerentes de contabilidade, contadores 
e outros profissionais diretamente ou 
indiretamente relacionados com o 
assunto escolhido. Os dados serão 
coletados por meio dessas entrevistas 
para enriquecer a análise bibliográfica. 
Eles serão tabulados e compilados. A 
análise dos dados será realizada de 
forma quantitativa, pois é baseada nos 
dados numéricos obtidos, e de forma 
qualitativa, para uma interpretação mais 
aprofundada dos dados. 

Posteriormente, serão 
construídos três cenários possíveis 
para o futuro: o mais otimista, o mais 
pessimista e o mais realista. Dessa 
forma, a tendência prevista para o 
assunto será calculada e elaboradas.

4 Resultados Parcial/Final

O levantamento bibliográfico 
inicial sobre os temas, aborda a 
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importância da contabilidade para 
as empresas, especialmente no que 
se refere aos seus planejamentos 
estratégicos. Além disso, evidencia 
a contribuição significativa que a 
prospecção de cenários pode oferecer 
para o desenvolvimento desses 
planejamentos, podendo impactar 
positivamente o desempenho e o 
crescimento dessas organizações.

5 Considerações Parcial/Final 

O presente estudo sobre a 
prospecção de cenários para empresas 
e profissionais de contabilidade no 
município de Ituverava – SP vem 
demonstrando que as ferramentas 
analíticas e estratégicas são cruciais 
para o planejamento e sucesso a longo 
prazo desse segmento. A prospecção 
de cenários vem demonstrando poder 
ser uma ferramenta fundamental para 
empresas de contabilidade, pois além 
dos serviços de escrituração e auditoria 
tradicional, elas tendem a assumir 
um papel estratégico de suporte a 
outras empresas locais, especialmente 
as pequenas e médias, que são 
predominantes no município estudado. 
Neste contexto, a habilidade de antecipar 
futuros possíveis e se antever a eles 
vem se apresentando como crucial para 
manter a competitividade do setor de 
contabilidade e seus clientes.

À medida que as empresas de 
contabilidade de Ituverava passarem 
a se envolver mais na prospecção 
de cenários, elas poderão aprimorar 
significativamente as suas habilidades 

de planejamento estratégico e auxiliar 
seus clientes a se prepararem para 
prováveis desafios. No entanto, a adoção 
desta ferramenta vem se apresentando 
no estudo como problemática, uma vez 
que não há uma cultura de planejamento 
estratégico, conhecimento da ferramenta 
de prospecção de cenários e a resistência 
à mudança é comum na maioria das 
empresas locais.

As principais contribuições do 
estudo foram permitir que profissionais 
da área de contabilidade analisassem o 
seu ambiente de negócios e buscassem 
vislumbrar diversas possibilidades 
alternativas de futuros para os seus 
negócios. Isso permite, naturalmente, 
uma base mais segura para as ações 
de planejamento estratégico do setor. 
As limitações estão, talvez, na falta 
de hábito de analisar o ambiente de 
negócios com esta finalidade (vislumbrar 
probabilidades de futuros, por parte dos 
respondentes). Como sugestões para 
pesquisas futuras, poderia se ampliar a 
base de análise, de forma a contemplar 
todo os profissionais contábeis no Estado 
de São Paulo. Outra possibilidade de 
estudos futuros é a discussão de planos 
e medidas estratégicas para cada um 
dos cenários construídos
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investigações epidemiológicas para uma 
base de dados nacional. A apatia secular 
dos legisladores brasileiros a essas 
preocupações piora o quadro.

O aumento na utilização e 
consequências da disseminação de 
drogas psicoativas, além de refletir 
sérios problemas sociais (KERR; 
SMALL; WOOD, 2005), permanece 
como fator potencializador dos conflitos 
internacionais (ANDREAS, 2019). As 
razões que se apresentam por trás 
desses conflitos são diversas dentre as 
quais alterações em políticas públicas 
e de estado, fragmentação da unidade 
familiar e comunitária, aumento das taxas 
de desemprego e subemprego, exclusão 
econômica e social e, finalmente, 
aumento da criminalidade (LANDER; 
HOWSARE; BYRNE, 2013; NOLTE-
TROHA et al., 2023; THARSHINI; 
IBRAHIM, 2023; WESSELMANN; 
PARRIS, 2021).

Os transtornos por uso de 

1. Introdução

A dependência de drogas 
é uma realidade que impacta a 
sociedade de várias formas, incluindo 
o desenvolvimento social e econômico, 
saúde pública e segurança.    Sociedades 
em todo o mundo lutam com os 
problemas trazidos pela dependência 
química e buscam soluções para lidar 
com suas repercussões. No Brasil, a 
dependência de substâncias psicoativas 
é semelhante às tendências globais, 
com 35 milhões de pessoas sofrendo 
com esse transtorno, de acordo com o 
Relatório Mundial sobre Drogas e o III 
Levantamento Nacional sobre o Uso de 
Drogas no Brasil. Da amostra utilizada, 
quase 10% informaram o uso de alguma 
substância ilícita pelo menos uma vez 
(BASTOS et al., 2017). No entanto, devido 
à sua vasta geografia, disparidades 
sociais e disparidades econômicas 
regionais, o Brasil tem dificuldades em 
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substâncias apresentam um efeito 
significativo sobre a forma como os 
indivíduos interagem socialmente, 
seja este efeito positivo ou negativo 
(MORGAN et al., 2010). Apesar de 
facilitar o aparecimento da cooperação 
dentro de um grupo social, experiência 
naturalmente recompensadora, são 
as experiências sociais negativas que 
podem levar à aquisição e manutenção do 
uso de drogas, além, do aparecimento de 
uma síndrome de abstinência mediante 
a interrupção de seu uso (POMRENZE; 
PALIARIN; MAIYA, 2022). Tais influências 
socioambientais estão fortemente 
associadas à suscetibilidade a uma 
série de condições neuropsiquiátricas, 
incluindo o próprio transtorno por uso de 
substâncias (POMRENZE; PALIARIN; 
MAIYA, 2022). Como exemplo bullying, 
abuso físico, assim como o trauma 
psicológico, são fatores de risco para 
o desenvolvimento desse transtorno 
(BACK et al., 2000; NIEDHAMMER et 
al., 2011). 

Consumo de drogas e problemas 
sociais

A correlação entre fenômenos 
sociais como o desemprego e problemas 
de saúde, bem como a presença 
de aspectos psicossocialmente 
problemáticos, tem sido demonstrada 
já há algum tempo (BROWN et al., 
2003; JANLERT; HAMMARSTRÖM, 
2009; LEEFLANG; KLEIN-HESSELINK; 
SPRUIT, 1992). Como exemplo, a 
exposição à pobreza econômica e cultural 
social são fatores que podem facilitar o uso 

e abuso de drogas, por fragilização física 
e emocional (GALVÃO; SAAVEDRA; 
CAMEIRA, 2018; MANHICA et al., 
2021). Soma-se a isso o abuso físico e 
sexual durante a infância (BUTT; CHOU; 
BROWNE, 2011), o encarceramento 
(HENDERSON, 1998), a violência 
de gênero (WASILOW-MUELLER; 
ERICKSON, 2001), a discriminação racial 
(GIBBONS et al., 2010), e discriminação 
contra minorias, incluindo homofobia 
(ALBUQUERQUE et al., 2018; MCCABE 
et al., 2010). Questões sociais adicionais 
ligadas aos transtornos por uso de 
substâncias incluem falta de moradia 
estável ou ser sem-teto (POLCIN, 2016), 
envolver-se em atividades criminosas 
(seja como vítima ou agressor) e ser 
preso (PELISSIER; JONES; CADIGAN, 
2007), e a disseminação do HIV por 
meio do uso de drogas intravenosas ou 
comportamentos sexuais de risco (HUFF 
et al., 2022). Além disso, sabemos que 
os efeitos potencializadores do stress 
social sobre o consumo de droga 
persistem ao longo do tempo, não 
sofrendo habituação (COVINGTON; 
MICZEK, 2005), o que evidencia que 
o contexto ambiental no qual o sujeito 
está inserido tem um profundo impacto 
tanto no estabelecimento, quanto no 
desenvolvimento e manutenção dos 
transtornos pelo uso de substâncias. 
Esses transtornos podem levar a vários 
problemas médicos ou de saúde mental, 
deficiências e fatalidades devido a 
acidentes ou doenças desencadeadas 
ou exacerbadas pelo abuso de drogas. 
Além disso, eles podem resultar em taxas 
aumentadas de comportamento suicida, 
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todos com impacto na sociedade.

Dependência química e percepção 
social

O aspecto mais frustrante do 
comportamento dos usuários de drogas 
é sua consciência de que, mesmo na 
ausência de sintomas de abstinência, 
seu desejo de busca e consumo de 
drogas supera sua capacidade de 
controlá-lo voluntariamente (MCNALLY 
et al., 2023). A luta para refrear o 
uso de substâncias psicoativas e sua 
incapacidade de fazê-lo, juntamente 
com o intenso desejo de aliviar toda 
a gama de sintomas desagradáveis 
eliciados durante a abstinência, decorre 
de mudanças profundas em processos 
neurofisiológicos e comportamentais que 
se desenvolvem em decorrência de sua 
utilização crônica (UHL; KOOB; CABLE, 
2019). 

Embora, entre a sociedade 
como um todo, permaneça a noção de 
que as ações dos usuários de drogas 
resultam em instabilidade e criminalidade 
devido à falta de integridade moral e 
força de vontade para inibir seu uso 
ainda persista, esta é uma crença 
infundada (MATANO; WANAT, 2000; 
RISE; HALKJELSVIK, 2019). Tal forma 
de pensar está intimamente ligada à 
linguagem depreciativa frequentemente 
utilizada para descrever esses 
indivíduos (WERDER et al., 2022). 
Da mesma forma, as atitudes dos 
profissionais de saúde em relação aos 
indivíduos com transtornos por uso de 
substâncias são frequentemente mais 

negativas do que suas atitudes em 
relação àqueles com outros transtornos 
mentais (VAN BOEKEL et al., 2013). 
De fato, quando se trata de problemas 
relacionados ao uso de substâncias, o 
comportamento desses especialistas 
em relação aos dependentes químicos é 
frequentemente desfavorável, ao ponto 
de que comportamento estigmatizante 
impactar negativamente o tratamento 
e dificultar a promoção da saúde para 
essa população em particular (AVERY et 
al., 2013; SCHULZE, 2007).

A dependência de drogas é 
uma condição crônica caracterizada 
por graves alterações neurobiológicas 
provocadas pelo seu uso prolongado 
sendo fortemente impactada por 
variáveis genéticas, psicológicas e 
ambientais (MENNIS; STAHLER; 
MASON, 2016; SINHA, 2008). Apesar do 
impacto negativo em todos os segmentos 
da vida do indivíduo, este transtorno 
se distingue pelo surgimento de uma 
série de manifestações fisiológicas, 
comportamentais e emocionais, que 
se acentuam durante o período de 
abstinência, que geralmente ocorre 
após a interrupção do uso crônico da 
substância (ADINOFF, 2004; ALI et al., 
2011; KOOB, 2000). O ônus econômico 
relacionado ao abuso e dependência 
de drogas é substancial (RICE, 1999), 
resultando em despesas significativas 
para governos e agentes financiadores 
que investem grandes somas de dinheiro 
em tratamentos para dependência, 
distúrbios médicos ou psiquiátricos, bem 
como outros problemas associados, 
incluindo dependência de bem-estar, 
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desemprego e envolvimento na 
justiça criminal ou sistemas de serviço 
social (BECKER; RAZZOUK, 2021; 
CARTWRIGHT, 2008; DE FREITAS; DA 
SILVA, 2022).

As crenças e atitudes 
da sociedade, que têm sido 
esmagadoramente desfavoráveis aos 
indivíduos que sofrem com o transtorno 
por uso de substâncias, apresentam um 
impacto significativo na forma pela qual 
a sociedade entende tanto o problema 
quanto as soluções propostas. Embora 
o contato inicial com as drogas ocorra 
voluntariamente, um dos equívocos 
comuns sobre essa realidade é que 
seu abuso também é intencional. 
Isso é evidente na estigmatização e 
preconceito generalizados da sociedade 
civil em relação aos usuários. De 
fato, a linguagem utilizada para se 
referir a essa população, bem como 
a importante conexão entre o uso e 
abuso de drogas e a atividade criminosa, 
tem um impacto negativo sobre eles 
(ASHFORD; BROWN; CURTIS, 2018; 
LAMMERS et al., 2014). Esse é um dos 
motivos que dificulta a compreensão do 
fenômeno da dependência química em 
seus aspectos individuais e sociais. No 
entanto, compreender os fatores de risco 
e vulnerabilidade relacionados ao uso de 
substâncias psicoativas, como álcool e 
drogas ilícitas, torna-se essencial para 
desenvolver estratégias eficazes de 
prevenção e intervenção que impactam 
diretamente o desenvolvimento social e 
as políticas públicas estabelecidas para 
tratar a questão.

Capitalismo neoliberal, desigualdade, 
e sofrimento social 

O mundo mudou e as sociedades 
devem se ajustar a esses novos tempos. 
O ambiente macroeconômico favorece 
o crescimento e o desenvolvimento 
de negócios legítimos globais. Por 
outro lado, também proporciona 
a oportunidade para produtores e 
traficantes de drogas produzirem, 
distribuírem e venderem em todo o 
mundo. Esses lucros frequentemente 
acabam nos centros financeiros 
(FABRE, 2002). Este crescimento 
está intimamente ligado ao fato de 
que, nas populações em geral, drogas 
psicoativas atuam como medicamentos 
e, como tal, desempenham um papel na 
sociedade de tal forma que, quanto mais 
adoecida uma sociedade, mais drogas 
são consumidas. No entanto, quando 
se trata de álcool etílico, há uma clara 
incompatibilidade entre a necessidade 
socioeconômica de consumo de álcool 
e as altas expectativas de cuidado e 
atenção na sociedade moderna (ROOM, 
2011). 

A forma como o abuso de 
drogas surge na sociedade americana 
contemporânea é notavelmente única, 
tanto em termos de como se materializa 
quanto em termos de como destacam 
os males emocionais e psicológicos 
que a economia de mercado capitalista 
perpetua. Como definido por MARX 
(1975), nesse tipo de mercado o trabalho 
desempenha um papel significativo 
na definição das relações humanas. 
Portanto, o trabalho torna-se então a 
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expressão máxima da vida humana e é 
justamente por esse meio que a relação 
dos seres humanos com a natureza 
é transformada (PAULOSE, 2000). 
Esse modelo, ou proposição teórica, 
sobre alienação e estranhamento são 
particularmente relevantes para explicar 
a ocorrência social da dependência 
de substâncias e como a estrutura 
econômica influencia sua manifestação. 
Na verdade, na medida em que o próprio 
indivíduo se torna um meio de produção, 
num modelo econômico centrado 
principalmente no aumento do lucro, o 
trabalho serve como a personificação 
da vida humana (MARX, 1975). Dessa 
forma, podemos concluir que o abuso 
e dependência de drogas, tal como 
aparece na sociedade contemporânea, 
são específicos desse tipo de modo 
de produção. O apelo à ação é claro, 
consuma e aproveite (BJERG, 2008). 
Além disso, há outra característica 
do capitalismo a serem levadas em 
consideração quando se fala em abuso 
de drogas: sua influência prejudicial na 
saúde mental se deve principalmente 
à produção de desigualdade, sendo a 
desigualdade não um acidente, mas uma 
característica intrínseca desse modelo 
socioeconômico (PIKETTY, 2015). 
Surpreendentemente, os economistas 
de livre mercado argumentam que a 
desigualdade estável é “boa” para a 
economia (HASANOV; IZRAELI, 2011). 
Assim, a visão predominante é que 
a formulação de políticas capitalistas 
cria desigualdade. A desigualdade, 
por sua vez, adquire as características 
de um potente estressor ambiental, o 

que produz intenso sofrimento social e 
mental, aumentando o uso de drogas 
em um grande segmento da população 
(EISENBERG-GUYOT; PRINS, 2022). 
Observando isso, podemos então 
considerar a dependência de drogas 
como uma doença (ou transtorno), e 
talvez uma doença social. 

O mercado de drogas lícitas

A prevalência do abuso de 
drogas prescritas nos sistemas de 
saúde reforça a ideia do conceito de 
sofrimento social como fonte de lucro 
para o capital. Por exemplo, na década 
de 1990-2000 a prescrição de drogas 
no EUA aumentou dramaticamente em 
10 anos, ficando atrás apenas do uso 
da maconha, uma droga ilícita, sendo a 
classe dos analgésicos opioides a mais 
prescrita, seguida dos ansiolíticos e os 
estimulantes do sistema nervoso central, 
além de antipsicóticos. (SAMHSA, 
2013). No Brasil, os estudos analíticos 
sobre o tema são escassos, e tanto 
a disponibilidade de opioides quanto 
os níveis correspondentes de danos 
relacionados a essa classe de drogas 
permanecem aparentemente abaixo 
daqueles informadas para a América 
do Norte. No entanto, as informações 
disponíveis sobre prescrição e uso 
são limitadas e insuficientes (MAIA; 
DALDEGAN-BUENO; FISCHER, 2021). 
No que diz respeito a outras drogas, 
incluindo ansiolíticos e antidepressivos, 
salta à vista o fato de grande parcela 
de usuários utilizar estratégias para 
adquirir esses medicamentos com 
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recursos próprios, fora do sistema de 
saúde (RODRIGUES et al., 2020), o 
que mostra a necessidade de parte da 
sociedade brasileira, incluindo aquela 
considerada pobre, de obter alívio para 
seu sofrimento físico e mental. Cumpre 
notar que, o Brasil, agora com uma 
economia novamente em crescimento, 
é também um dos países com maior 
ascensão dos mercados farmacêuticos 
do mundo (SINDUSFARMA, 2012).

Drogas, legalidade, saúde, e 
desenvolvimento social

Em 1912 o Brasil subscreveu 
o protocolo suplementar de assinaturas 
da Conferência Internacional do Ópio 
ocorrida em Haia. Em decorrência desse 
fato, foi baixado o Decreto no 11.481 
de 10 de fevereiro de 1915, após a 
incorporação do protocolo suplementar 
no ordenamento jurídico através do 
Decreto no 2.961 de 1914. O decreto 
tratava do “abuso crescente do ópio, da 
morfina e seus derivados, bem como da 
cocaína”.  Nesse momento, a política de 
drogas brasileira passa a ter um formato 
mais definido, mas na direção do que 
se chamou “modelo sanitário”, que 
prevalece até a década de 50 (BATISTA, 
1997). O marco divisório do modelo 
sanitário para o modelo bélico de política 
criminal contra as drogas, no Brasil se dá 
em 1.964 e, no seu bojo, perdura ainda 
hoje, desde a Constituição Federal de 
1.988, que determinou que o crime de 
tráfico de drogas seria inafiançável e 
insuscetível de graça ou anistia. Ainda 
que nos anos 2000, surja a proposta 

da Redução de Danos como uma nova 
visão de como lidar com a política sobre 
drogas, sugerindo um foco maior no 
usuário e no dependente (ANDRADE, 
T. M., 1998, 2004; INGLEZ-DIAS et al., 
2014), a abstinência e criminalização 
ainda permanece como a tônica nas 
políticas públicas de enfrentamento ao 
problema. 

Não obstante a questão do uso de 
drogas seja tema de divisão de opiniões 
na sociedade civil, o modelo atual, que 
opera na esfera da criminalização não 
oferece solução ao problema na medida 
em que se sabe que a penalização 
por porte e consumo é grandemente 
influenciada tanto por estereótipos 
raciais, que diferenciam pretos e pardos 
de brancos (LIMA; MONTENEGRO, 
2024; LOPES; NOBRE, 2024; NEIL; 
ZANGER-TISHLER, 2024; OM, 2018; 
SINHORETTO; ZILLI; COUTO, 2024), 
quanto pelo status financeiro oriundo 
da grande desigualdade social inerente 
ao estado brasileiro (HORSFIELD, 
2019). Alia-se a isso o custo gigantesco 
com o aparato de segurança do 
estado na guerra às drogas, situado 
em aproximados R$ 50 bilhões anuais 
(incluindo indicadores econômicos e 
saúde pública) resulta em redução 
zero no consumo e comercialização de 
drogas no país, mas aumentou e forma 
gigantesca o número de mortes violentas 
no país, fenômeno que inclusive reduziu 
a expectativa média de vida do cidadão 
brasileiro em pelo menos quatro meses 
(CERQUEIRA, 2024). Consideradas 
todas estas informações, torna-se 
necessária uma discussão centrada na 
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elaboração de políticas públicas outras, 
que não abstinência e criminalização, 
tomando como base a dependência 
química como um problema de saúde 
pública e não uma atividade criminal 
que requer penalização. Como reforço 
dessa necessidade está o notável 
fracasso político da guerra às drogas 
(COOPER, 2015; MOHAMMAD; 
FULKERSON, 2015; WOOD et al., 2009) 
que, dentre outras coisas, ceifou um 
número incontável de vidas, destruindo 
o futuro de muitos; especialmente entre 
as populações nativas, latinas e, no 
Brasil, negra, além de concentrar todo a 
atividade policial em bairros periféricos, 
onde se localiza o comércio, na ausência 
de qualquer esforço no sentido de, com 
o mesmo rigor, policiar os bairros de 
classe média e classe média, alta onde 
ocorre o consumo.

Racional

O objetivo geral deste estudo é 
analisar o problema e discutir possíveis 
soluções para a questão da dependência 
química no Brasil, contrastando os 
efeitos da política de abstinência e 
criminalização, atualmente em voga, 
com o paradigma de redução de danos. 
Tal análise contribui para o fortalecimento 
da criação de políticas públicas focadas 
não na estigmatização social e nos 
processos de exclusão do dependente 
químico, mas em sua saúde e bem-
estar, reduzindo por sua vez sobre este o 
impacto negativo das diferenciações de 
cor e classe ao atribuir a sua condição 
a característica de transtorno, e não 

apenas mera fraqueza de caráter ou 
desleixo moral. A análise dos processos 
estigmatizantes, assim como a crítica 
das políticas públicas existentes 
orientadas para o usuário de drogas, é 
crucial para o entendimento de como 
as medidas tomadas pelos governantes 
impactam o uso, abuso e dependência 
de drogas em uma sociedade, além de 
poder analisar sua eficácia e identificar 
quaisquer inadequações. Só assim é 
possível mostrar pontos de melhoria 
e garantir maior controle sobre esse 
problema que impacta diretamente as 
sociedades, afetando grandemente o 
desenvolvimento social por seus efeitos 
perniciosos sobre a estrutura econômica, 
e de segurança e saúde das populações.

2 Referencial Teórico-Acadêmico-
Documental

O termo "dependência de 
drogas" refere-se à propensão de um 
indivíduo a utilizar uma substância 
psicoativa apesar dos claros efeitos 
prejudiciais em todas as facetas de sua 
vida familiar, social e pessoal (ADINOFF, 
2004; AHMED; KOOB, 2005; MENNIS; 
STAHLER; MASON, 2016). Esse 
comportamento é altamente influenciado 
pela experiência individual anterior e 
pela incapacidade do indivíduo de lidar 
com os estressores ambientais (SINHA, 
2008). Na verdade, considerando o 
senso comum, a dependência de drogas 
tem a reputação de resultar de uma 
certa fragilidade moral ou tendência 
autodestrutiva. Esse tipo de pensamento 
sobre tal fenômeno serve apenas para 
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promover as atitudes discriminatórias 
generalizadas que existem em muitos 
aspectos da sociedade e oferecem 
barreiras significativas para a aceitação 
e o cuidado de usuários de drogas 
e pacientes com outras doenças 
(NYBLADE et al., 2019; VAN BOEKEL et 
al., 2013). É possível compreender esse 
fenômeno por meio de suas diversas 
manifestações nos níveis pessoal, 
social e estrutural. Como exemplo, de 
acordo com WEISS, RAMAKRISHNA 
e SOMMA (2006), a marginalização 
dos dependentes reflete um processo 
sociocultural em que alguns grupos 
sociais são desvalorizados, rejeitados e 
excluídos com base em uma condição 
de saúde socialmente desacreditada 
(CORRIGAN; KERR; KNUDSEN, 
2005). Embora essa forma de pensar 
sobre esteja ancorada em várias raízes 
(ADAMS; VOLKOW, 2020; BARENIE et 
al., 2023; BARRY et al., 2014; BUCHMAN; 
REINER, 2009; VAN BOEKEL et al., 
2013), ninguém pode contestar que a 
segregação dos dependentes cresce no 
contexto da hierarquia de classes, na 
sua relação com a ideologia burguesa e, 
consequentemente, é instrumentalizada 
em sua base dentro do capitalismo 
(BJERG, 2008).

De forma geral, as atribuições 
do enfrentamento ao uso e abuso de 
drogas oscilam entre a droga como 
prejudicial, “viciante” e destrutiva, e 
o usuário como moralmente falho, 
subversivo, malévolo. Em qualquer dos 
casos situa-se fora desse contexto o 
ambiente no qual o usuário está inserido, 
assim como as situações de sofrimento 

que, geralmente, os leva à busca e ao 
consumo. Emergindo e reforçando o 
debate público extremamente limitado 
sobre esta questão, uma gama estreita 
de soluções de políticas públicas focam 
três abordagens principais: medidas 
proibicionistas que visam a oferta e que 
usam táticas de guerra para combater 
o mercado das drogas; medidas 
carcerárias e patologizantes que estão 
focadas na demanda, buscando limitar 
o consumo, e medidas de 'redução de 
danos' que, ao reconhecer a dificuldade, 
ou impossibilidade, da abstinência foca 
no tratamento a partir da educação do 
paciente sobre seu problema, tratando 
este, como algo solucionável (FRASER; 
MOORE, 2011).

As relações entre produção e 
consumo parece ter dado uma guinada 
no espírito capitalista contemporâneo 
na medida em que a mudança que se 
observa se estabelece pela ênfase 
não mais apenas ao primeiro, mas, 
de forma importante, neste último 
(BAUDRILLARD, 1998; BROWN, 1999; 
CAMPBELL, 2005). Dessa forma, o 
consumo, assim como o prazer gerado 
por sua realização, se transforma em 
qualidade e não “vício”, e a própria 
noção de existência fica fortemente 
vinculada à condição de ter, de tal forma 
que não ter passa a ser sinônimo de 
não ser. Para este fim entra em ação o 
aparato midiático, fortemente controlado 
pelo capital, inoculando na sociedade 
necessidades potenciais, e instilando 
desejos por aquilo que não se tem. Isso 
leva ao adoecimento do estrato social que, 
desprovido dos recursos necessários, se 
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desloca para fora do espaço de consumo, 
mesmo dos itens mais básicos. Nesse 
contexto, o desemprego se acentua 
na mesma medida em que os ganhos 
caem, a educação é colocada de lado, a 
segurança e saúde são negligenciadas, 
a fome e a miséria aumentam, assim 
como a taxa de mortalidade, a sociedade 
adoece (DAS, 2023; LONG et al., 2020; 
SHANTZ, 2010; SULLIVAN; HICKEL, 
2023). Portanto, compreender um 
fenômeno social como o processo 
saúde-doença requer levar em conta as 
transversalidades relacionadas à sua 
historicidade, construção e contradições, 
que se expressam em processos de 
violência social como danos morais, 
emocionais e físicos, bem como a negação 
do acesso das populações doentes aos 
seus direitos constitucionais. Por essa 
razão, a abordagem teórico-política do 
materialismo histórico é essencial. Seguir 
esse polo fundacional das relações 
sociais com os meios de produção 
pode ajudar a determinar a doença 
e o sofrimento psíquico dos sujeitos 
como doenças socialmente geradas, 
em vez de fazerem parte da natureza 
ou da biologia (WHITE, 2020). Essa 
abordagem nos permitirá representar 
como a dependência de drogas é 
produzida ambientalmente, socialmente 
percebida, e política e economicamente 
mantida, afetando o padrão de qualidade 
de vida da sociedade, e prejudicando o 
desenvolvimento social e humano.

3 Procedimentos Metodológicos 

Problema: Dentre outros 
modelos de análise, a pesquisa 
neurocientífica e social que aborda a 
dependência química a classifica como 
um transtorno mental, apontando para o 
tratamento de saúde a resolução de um 
problema que ainda hoje é abordado no 
âmbito da abstinência e criminalização. 
Dados os efeitos da profunda divisão 
de classes e concentração de renda 
promovidas pelo capital neoliberal 
assumimos que a dependência de 
drogas pode (e deve) ser entendida à luz 
das transformações que se operam como 
efeito desta forma de modelo econômico 
que tende, ao mesmo tempo em que 
aumenta a pobreza, incentiva a guerra 
de classes sob o pretexto da autonomia, 
despertando a estigmatização social 
direcionada ao usuário de drogas.

Objetivo: O objetivo deste 
estudo é analisar a ambiguidade da 
política pública brasileira existente para 
lidar com o problema da dependência de 
drogas à luz da estratégia de redução de 
danos, considerando o impacto da guerra 
às drogas no cenário do desenvolvimento 
econômico e social.

Significado: Considerando 
que a criminalização do uso de drogas 
tem falhado em todo o mundo, nosso 
estudo tenta debater o quão útil a 
legislação brasileira atual pode ser para 
lidar com fenômenos de dependência, 
considerando a incapacidade dos 
dependentes de lidar de forma adaptativa 
com as consequências da abstinência. 

Revisão da literatura: O estudo 
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será realizado por meio de uma revisão 
narrativa da literatura, para obter uma 
síntese que suporte nosso ponto de 
vista sobre os desafios de lidar com a 
dependência, considerando os avanços 
atuais no contexto neurocientífico, social 
e político. Será realizada uma busca 
de dados para localizar uma gama 
adequada de pesquisa com base em 
uma estrutura conceitual fundamentada 
em um corpo de literatura existente. 
Os artigos a serem considerados no 
presente trabalho serão obtidos das 
plataformas Google Academic, Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), 
PUBMED e Medline. 

Estrutura conceitual: O 
presente estudo é guiado pela noção 
de que a dependência química é um 
transtorno mental profundamente 
relacionado, na sua etiologia, às 
transformações sociopolíticas que 
produzem o adoecimento das sociedades 
por acentuar a divisão de classes e 
concentração de renda. Como tal, nós 
argumentamos que uma estratégia mais 
saudável para lidar com esse problema 
deve ser afastar a dependência 
química do escopo da abstinência e 
criminalização e orientá-la em direção 
aos princípios humanísticos da proposta 
de redução de danos. Embora nossa 
pesquisa seja exploratória por natureza, 
ela nos permite gerar novas ideias e 
insights. Não optando pela coleta de 
dados estatisticamente mensuráveis 
e precisos, focamos na condução de 
uma análise que vincula aspectos do 
ambiente (estigmatização social, divisão 
de classes, concentração de renda, e 

políticas públicas inadequadas) a um 
fenômeno (dependência química), com 
esse fenômeno sendo então observado 
pela lente de visões conceituais 
específicas (abstinência, criminalização, 
saúde, materialismo histórico, e 
desenvolvimento social).

4 Resultados Parcial/Final

Ao final deste trabalho, 
pretendemos mostrar que a ineficácia da 
atual guerra às drogas, que não opera 
sob a ótica da saúde do usuário, mas se 
sustenta com base na estigmatização 
social de uma sociedade francamente 
conservadora nos seus princípios, é 
produto de políticas públicas orientadas 
pelo capital neoliberal, que não visam 
a saúde pública como tal, tampouco 
o desenvolvimento das sociedades 
sob o ponto de vista humano, social e 
econômico.

5 Considerações Parcial/Final

A dependência de drogas 
impacta diretamente todos os aspectos 
da vida do indivíduo e da sociedade. 
Este impacto é facilitado pela forma 
estigmatizada como a sociedade civil 
percebe o problema, o que acentua 
ainda mais o sofrimento deste grupo 
social. Este tipo de rotulação surge 
da associação errônea entre o caráter 
voluntário da ingestão inicial das drogas 
e a incapacidade de fazê-lo depois de 
estabelecida a dependência, o que gera 
a ideia de fraqueza moral do usuário. 
Além disso, cumpre notar a forma como a 
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dependência se manifesta na sociedade 
moderna, distinta não apenas em sua 
materialização, mas em como ela revela 
os danos psicológicos perpetuados pelo 
moderno capitalismo neoliberal, danos 
esses que têm sido historicamente 
enquadrados como aflições individuais 
e fracassos sob a ótica do capital. Tal 
tipo de enquadramento não considera 
“emoldura” o ser humano sendo binário 
na sua essência: é preto no branco, 
normal e anormal, sucesso e fracasso, 
legal e ilegal. Daí para a produção de 
políticas públicas que criminalizam o 
usuário é um passo. Portanto, aquilo 
que é do espectro da saúde passa a 
ser observado pela lente da lei, situação 
que se agrava na medida em que 
as diferenças de cor e status social 
grandemente interferem na capacidade 
de julgamento daqueles que a aplicam. 
Aliado a isso, e como consequência de, 
estão os enormes gastos na aplicação 
da legislação que têm produzido 
efeitos opostos ao esperado: reduzir a 
produção, o fornecimento e o consumo 
de drogas. Em vez disso, criou-se um 
vasto mercado criminoso que se amplia 
dia a dia, e que acentuou a produção, 
comercialização e consumo de drogas, 
gerando por sua vez custos sociais e 
econômicos substanciais devido ao 
aumento da criminalidade e violência 
social, e aumento dos problemas de 
saúde, que excede em muito aquilo 
que se gasta com a aplicação da lei. 
Portanto, torna-se necessário um 
novo paradigma de enfrentamento 
que mude esse panorama. O passo 
inicial é, considerando todos os fatores 

citados, retirar o usuário de drogas do 
campo penal e orientar a conduta de 
enfrentamento da dependência pela guia 
da saúde, ao se considerar, no campo 
da política pública, aquilo que já está 
particularmente consagrado na literatura 
científica: a dependência química 
como um transtorno mental. Dadas 
suas peculiaridades, pensamos que a 
estratégia de Redução de Danos reúne 
um conjunto de ações adequado para a 
abordagem de problemas relacionados 
ao uso de drogas tanto lícitas quanto 
ilícitas, na medida em que reduz custos 
e humaniza o tratamento ao singularizar 
o usuário.
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guês, emergiu como uma solução estra-
tégica, promovendo o uso de tecnologi-
as da informação e comunicação (TICs) 
para otimizar a gestão urbana e melho-
rar a qualidade de vida dos cidadãos.

A interseção entre tecnologia 
e susten-tabilidade cria um cenário 
complexo, onde as cidades precisam 
equilibrar inovação tecnológica com 
práticas sustentáveis, de acordo com 
os compromissos estabelecidos pelos 
ODS. Nesse cenário, ferramentas que 
permitem avaliar o desenvolvimento das 
cidades em busca dos objetivos, ou ainda, 
da evolução tecnológica, permitem aos 
gestores uma tomada de decisão mais 
assertiva, destacando a importância de 
rankings ou indicadores do tema. Com 
base nisso, o objetivo geral deste estu-
do reside em investigar a existência de 
uma correlação entre as pontuações 
e indicadores das cidades no Ranking 
Connected Smart Cities (RCSC) e no 
Índice de Desenvolvimento Sustentável 

1. Introdução

Atualmente, o desenvolvimento 
susten-tável e a adesão de tecnologias 
inovadoras nas cidades tornaram-se 
questões centrais na agenda global. O 
êxodo rural centralizou as pessoas nas 
áreas urbanas, concentrando a maior 
parte da população mundial nas cida-
des, as quais estão enfrentando desafi-
os complexos, como o aumento da de-
sigualdade social e a pressão sobre os 
recursos naturais. Para enfrentar esses 
desafios, os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) foram elabo-
rados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) com o objetivo de orien-
tar políticas públicas em diversas esfe-
ras, incentivando governos e cidades a 
adotar práticas que promovam o equilí-
brio entre crescimento econômico, a 
inclusão social e a proteção ambiental. 
Simultaneamente o conceito de "Smart 
Cities", Cidades Inteligentes em portu-
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das Cidades (IDSC-BR), ambos índices 
nacionais que avaliam as cidades brasi-
leiras.

Diante dessa questão, o presente 
estudo parte de duas hipóteses, sendo 
H0 que não existe correlação significativa 
entre as pontuações das cidades nos 
dois índices, e da hipótese H1, cuja 
proposta é que existe uma correlação 
significativa entre as pontuações das 
cidades nos dois índices, sugerindo 
que os municípios que se destacam em 
sustentabilidade também têm melhores 
desempenhos na inteligência urbana, 
verificando assim a existência ou não de 
causalidade.

Os objetivos específicos 
incluem: (1) Analisar as metodologias e 
critérios utilizados por ambos os índices 
para avaliar e classificar as cidades; e 
(2) correlacionar categorias específicas 
de indi-cadores.

Em termos metodológicos, o 
estudo é baseado em uma abordagem 
quantitativa, com foco na análise 
estatística de correlação entre os dados 
de ambos os índices. Os dados utilizados 
são de fontes secundárias e públicas, 
disponíveis pelas plataformas online de 
cada índice. Visando a harmonização 
das cidades presentes nos dois rankings, 
os dados serão tratados com o objetivo 
de garantir a comparabilidade dos 
resultados.

Ao adotar essa abordagem, 
o estudo busca contribuir para o 
entendimento mais amplo de como as 
cidades brasileiras estão progredindo 
em sua jornada para se tornarem 
mais sustentáveis e tecnologicamente 

avançadas.
No recorte atual, a pesquisa está 

estruturada em seções que apresentam 
o referencial teórico, explicando os índi-
ces que serão comparados, assim como 
os conceitos de Desenvolvimento Sus-
tentável e de Smart City. A metodologia 
a ser aplicada também será demonstra-
da, junto aos resultados e conclusões 
parciais, com a expectativa de que as 
descobertas orientem decisões futuras 
sobre desenvolvimento urbano.

2 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Com o aumento populacional e 
as demandas crescentes por recursos, 
serviços e oportunidades, a Organização 
das Nações Unidas (ONU), em resposta 
aos desafios globais emergentes, esta-
beleceu dentro de sua Agenda 2030, os 
Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) como uma estratégia 
abrangente para direcionar os esforços 
globais em busca de soluções susten-
táveis e inclusivas.

Como apontam Melo e Barbosa 
(2023), em 2015 durante a Assembleia 
Geral das Nações Unidas, foi instaurada 
a Agenda 2030 com o propósito de orien-
tar em escala global as políticas públi-
cas e atores sociais a promoverem o 
desenvolvimento sustentável, o que se 
tornou o esforço mais ambicioso até o 
momento de tentar integrar as dimen-
sões econômica, social e ambiental de 
forma equilibrada. Os ODS criaram uma 
estrutura que direciona os impactos 
ambientais e sociais, permitindo que 
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investidores institucionais e corpora-
ções utilizem esses objetivos para guiar 
a alocação de recursos e investimentos 
alinhados com as metas globais.

Moyer e Hedden (2020) explicam 
que os Objetivos de Desenvolvimento 
Sus-tentável são uma agenda integrada 
composta por 17 objetivos, com um total 
de 169 metas e 232 indicadores, que 
englobam o desenvolvimento econômi-
co, o desenvolvimento social e o de-
senvolvimento ambiental. 

Lima e Massonetto (2023) 
complementam a explicação dos 
ODS discorrendo sobre a intencional 
interconexão entre os objetivos, refletindo 
a natureza integrada e indivisível do 
desenvolvimento sustentável, onde cada 
um dos 17 objetivos estão interligados 
com os demais.

Em seu site, Nações (2024), 
a ONU lista os 17 Objetivos de 
Desenvolvimentos Sustentáveis, sendo 
eles: 

• ODS 1 - Erradicação da 
pobreza;

• ODS 2 - Fome zero e 
agricultura sustentável;

• ODS 3 - Saúde e Bem-Estar;
• ODS 4 - Educação de 

qualidade;
• ODS 5 - Igualdade de 

gênero;
• ODS 6 - Água potável e 

sanea-mento;
• ODS 7 - Energia limpa e 

acessí-vel;
• ODS 8 - Trabalho decente e 

crescimento econômico;

• ODS 9 - Indústria, inovação 
e in-fraestrutura;

• ODS 10 - Redução das desi-
gualdades;

• ODS 11 -Cidades e 
comunida-des sustentáveis;

• ODS 12 - Consumo e 
produção responsáveis;

• ODS 13 - Ação contra a 
mudan-ça global do clima;

• ODS 14 - Vida na água;
• ODS 15 - Vida terrestre;
• ODS 16 - Paz, Justiça e 

Institui-ções Eficazes;
• ODS 17 - Parcerias e meios 

de implementação.

Para atingir esses objetivos, é 
necessário compreender os conceitos 
do desenvolvimento sustentável, que 
será abordado no próximo capítulo.

2.1 Desenvolvimento Sustentável

O desenvolvimento sustentável 
é um conceito central para alcançarmos 
um futuro igualitário e equilibrado. Esse 
conceito se refere ao desenvolvimento 
que consegue “suprir as necessidades 
atuais dos seres humanos [...], utilizando 
os recursos naturais de forma racional, 
sem comprometer o futuro das próximas 
gerações” (Silva, 2018, p. 24). O 
desenvolvimento sustentável destaca 
a importância do crescimento de 
maneira ambientalmente responsável, 
socialmente inclusivo e economicamente 
viável.

A expressão e o significado 
de “Desenvolvimento Sustentável” 
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se popularizaram em 1987, após a 
divulgação do Relatório Brundtland, 
intitulado “Nosso futuro comum”, 
conforme explicado por Cruz Júnior, Cruz 
e Silva (2023, p. 19). Para os autores, 
o termo surge como uma visão crítica 
ao modelo de desenvolvimento vigente 
no mundo até aquele momento, que 
desconsidera os limites ambientais e suas 
consequências futuras, de forma que o 
novo modelo defende um caminho que 
priorize a responsabilidade ambiental, 
evitando a exploração indiscriminada e 
devastadora dos recursos naturais, visto 
que “antes, a natureza considerada fonte 
incessante de recursos, passa a ser vista 
como elemento com limites capazes de 
esvaziamento, a exemplo, a água que 
existe em quantidade determinada no 
planeta”.

Este trabalho adota a perspecti-
va de que o desenvolvimento sustentável 
se baseia em três pilares fundamentais: 
o social, o ambiental e o econômico. 

O primeiro pilar que constitui o 
desenvolvimento sustentável, é referente 
à dimensão ambiental. Sua principal 
busca diz respeito à capacidade do 
planeta Terra renovar seus recursos, 
garantindo que o meio ambiente não 
sofra danos irreparáveis ou tenha 
seus recursos esgotados. Gomes e 
Ferreira (2018) abordam essa questão 
da dimensão ambiental ao discorrerem 
sobre a preocupação de que a natureza 
não dê mais conta de comportar os 
humanos e suas demandas crescentes, 
visto que as necessidades humanas são 
ilimitadas, enquanto os recursos que o 
planeta pode oferecer são finitos.

O segundo pilar que presente no 
desenvolvimento sustentável, é referente 
à dimensão econômica. Essa dimensão 
procura alinhar a eficiência econômica 
com a responsabilidade social e 
ambiental. Iaquinto (2018) argumenta 
que a pobreza e a degradação ambiental 
são consequências do modelo econômico 
adotado na atualidade e ressalta que ele 
precisa ser repensado, a fim de permitir 
o surgimento de oportunidades através 
do planejamento de longo prazo e de um 
sistema eficiente de incentivos. Gomes 
e Ferreira (2018) reconhecem que o 
crescimento econômico é fundamental 
para o desenvolvimento da espécie 
humana, porém, esse crescimento 
deve ser adequadamente regulado para 
não comprometer a vida no planeta e 
promover a igualdade social.

O terceiro e último pilar que 
constrói o conceito de desenvolvimento 
sustentável considerado na presente 
pesquisa, é referente à dimensão 
social. Garcia, Garcia e Cruz (2021) 
contextualizam que esta visa a melhoria 
da qualidade de vida da população e 
promoção da igualdade no acesso à 
renda, educação, moradia e alimentação, 
reduzindo assim a desigualdade social.

A integração das três dimensões 
do desenvolvimento sustentável é 
essencial, dada sua interdependência 
e à importância do desenvolvimento 
sustentável em seu sentido mais amplo. 
Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) servem como 
guia nesse processo, pois garantem 
benefícios justos para toda a sociedade. 
Neste contexto, é necessário implementar 



51

MEIRE, L. C. R.; PIRES, D. F. SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOS 
MUNICÍPIOS: UM ESTUDO SOBRE A CORRELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DOS ODS E DAS 
CIDADES INTELIGENTES. In: SMITH, M. S. J.; CARVALHO NETO, S. (Orgs.). 17º Seminários de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2024. 47-58p.; 127p.

mecanismos de monitoramento para 
acompanhar o progresso e assegurar 
que os objetivos sejam cumpridos. 

No Brasil, um dos mecanismos 
de monitoramento dos índices e metas 
dos ODS é o Índice de Desenvolvimento 
Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-
BR).

2.2 Índice de Desenvolvimento 
Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-
BR)

O Índice de Desenvolvimento 
Sustentável das Cidades – Brasil 
(IDSC-BR) é uma ferramenta que 
avalia o desempenho das cidades 
brasileiras em relação aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Tem como propósito oferecer as 
ferramentas necessárias para que os 
municípios brasileiros possam superar 
o desafio de implementar os ODS em 
nível local, pois como informado no 
próprio site, o IDSC-BR (2024a, online) 
busca responder “como traduzir os 
compromissos definidos pela ONU 
em metas e indicadores monitoráveis, 
capazes de serem medidos e 
comparados ao longo do tempo, de modo 
que se possa acompanhar e avaliar a 
sua evolução?”.

Abrahão e Pantoja (2024) 
explicam que o índice brasileiro fornece 
informações detalhadas sobre 5.570 
cidades e permite a análise de diversos 
indicadores distribuídos entre as 17 
temáticas dos ODS. Os dados podem 
ser organizados de diferentes formas, 
possibilitando que seja obtidas as 

informações por cada cidade, conforme 
a Figura 01, visualizados em mapas, 
agrupados por temas, por biomas ou 
por estados, possibilitando assim, que 
a análise seja realizada além dos limites 
municipais.

Figura 01 - Visão Geral por Cidade - 
Florianópolis (SC).

Fonte: IDSC-BR, 2024b, online.

Santos e Pina Filho (2023) 
informam que os indicadores são 
mantidos os mesmos em todos os 
anos de levantamento, garantindo 
consistência nas análises.

Paralelamente a busca pelo 
desenvolvimento sustentável, o avanço 
tecnológico está transformando as 
cidades e auxiliando a resolver os 
problemas sustentáveis, incluindo 
o conceito de Smart Cities como 
um componente indispensável na 
transformação urbana, e apresentando 
soluções para os desafios encontrados 
atualmente.

3 Smart Cities

O século XXI é caracterizado 
pela rápida urbanização em nível global. 
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Nesse contexto, Lima (2020) destaca 
que o aumento constante do êxodo 
rural - um fenômeno de grande impacto 
nas sociedades contemporâneas - tem 
contribuído para a elevada concentração 
populacional em áreas urbanas. 

Ainda segundo Lima (2020), 
no cenário atual, muitas vezes os 
municípios não conseguem comportar a 
expansão e concentração da população, 
acarretando perdas e problemas nas 
funcionalidades básicas da cidade, como 
na infraestrutura, nos serviços públicos, 
na mobilidade e até mesmo no meio 
ambiente, sendo necessárias políticas e 
estratégias de gestão que promovam a 
resiliência dos municípios.

Mendes (2020) argumenta que, 
à medida que a urbanização apresenta 
desafios complexos, as escolhas para 
mitigar os problemas decorrentes 
deles também se tornam complexas e, 
atualmente, as soluções são cada vez 
mais mediadas pelo desenvolvimento e 
inovação exponencial das Tecnologias 
de Informação e Comunicação, os 
TICs - ferramentas e sistemas usados 
para armazenar, processar e transmitir 
informações. Germano e Medeiros (2021, 
p. 1967) explicam que “os componentes 
do sistema de TICs vêm ampliando a 
convergência tecnológica, o que permite 
a integração de múltiplas tecnologias 
e facilita a interconexão de dados e a 
comunicação direta entre vários usuários 
e ambientes em grande escala”.

Com a evolução do 
desenvolvimento tecnológico, uma das 
novas abordagens para o planejamento 
urbano, que procuram impulsionar as 

cidades pelo avanços tecnológicos, 
com opções sustentáveis, eficientes e 
inclusivas, conforme conceituado por 
Makkonen e Inkinen (2024), são as 
Smart Cities - em português Cidades 
Inteligentes - que buscam utilizar 
soluções tecnológicas baseadas 
em dados para gestão eficiente dos 
recursos, melhorando os serviços 
urbanos e a qualidade de vida da 
população, interligando a urbanização a 
sustentabilidade e a tecnologia. 

Para Lazzaretti, Sehnem 
e Bencke (2019), o objetivo das 
cidades inteligentes é otimizar o uso 
dos recursos públicos, melhorando 
a qualidade dos serviços oferecidos 
aos cidadãos e reduzindo os custos 
operacionais da administração pública. 
Os autores consideram que uma cidade 
é inteligente quando as TICs se integram 
às infraestruturas tradicionais, sendo 
coordenadas por novas tecnologias 
digitais.

O conceito do termo “Smart 
City” é reforçado por Aljohani (2024), 
que indica que o termo surge como 
resposta a crescente urbanização 
mundial, onde as cidades necessitam 
de diversas alterações em sua estrutura 
para conseguir suprir as demandas 
crescentes de sua população, que 
buscam melhores condições de vida e 
possibilidades econômicas.

Os autores Syed et al. (2022) 
citam exemplos da utilização da 
tecnologia na infraestrutura da cidade, 
onde o monitoramento da saúde 
estrutural visa garantir a segurança de 
edifícios e estruturas de transporte, 
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como pontes e túneis. Através de 
sensores instalados em diferentes 
pontos da estrutura, é possível medir 
variáveis físicas, como vibração, tensão 
e temperatura. Os dados coletados 
são analisados para detectar possíveis 
danos estruturais, assegurando o uso 
seguro dessas construções.

A aplicação prática da tecnologia 
em Cidades Inteligentes demonstra 
a vasta gama de possibilidades para 
melhorar a eficiência urbana. No entanto, 
à medida que o conceito de Smart City 
evolui, ele assume diferentes formas 
e significados, variando conforme o 
cenário geográfico, social e tecnológico.

Neste contexto, para delimitar 
e focar a análise, o presente estudo 
adotará a definição proposta pela Urban 
Systems, empresa responsável pelo 
projeto Ranking Connected Smart Cities, 
objeto de estudo desta pesquisa que será 
apresentado posteriormente. “O conceito 
de smart cities considerado entende 
que o desenvolvimento só é atingido 
quando os agentes de desenvolvimento 
da cidade compreendem o poder de 
conectividade entre todos os setores” 
(Urban, 2023, p.09).

Como explicado por Rigon 
(2019, online), o conceito do ranking 
procura se afastar “do pensamento 
superficial de que cidades inteligentes 
são as cidades com maior aplicação de 
tecnologias”, e considera a integração 
de diversos atores envolvidos no 
planejamento urbano, tornando-se ainda 
mais relevante e útil.

3.1 Ranking Connected Smart Cities 
(RCSC)

A proposta de uma cidade 
inteligente traz aos gestores o desafio de 
transformar as metrópoles tradicionais 
em espaços mais conectados, interativos 
e sustentáveis. Nesse contexto, o 
Ranking Connected Smart Cities (RCSC) 
é uma importante ferramenta para 
avaliar o nível de desenvolvimento das 
cidades brasileiras e promover práticas 
inovadoras nas cidades, incentivando a 
transformação urbana através do uso de 
tecnologia.

Margherita et al. (2023) retratam 
que a transição do modelo tradicional 
para o modelo inteligente é vista pelos 
gestores como algo complexo, confuso 
e nebuloso. Locatelli e Vicentin (2019, 
p. 499) reforçam que a implementação 
do conceito deve ser analisada de 
maneira crítica, adotando uma visão 
pragmática e realista sobre como 
essas ideias podem ser efetivamente 
implementadas, e não ser vista como 
uma idealização utópica, em que 
todas as questões de desenvolvimento 
sustentável estão resolvidas com sua 
implementação. Para isso, os autores 
identificam como fundamental a busca 
por um planejamento estratégico e o uso 
de métricas concretas para avaliar as 
ações dos municípios, como o Ranking 
Connected Smart Cities, que é visto 
“como ferramenta útil para mensurar 
o desempenho das cidades mais 
inteligentes, levando em consideração o 
planejamento destas para o tratamento 
dos temas mais importantes para a 
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construção de uma cidade voltada para 
o futuro”.

Segundo informações do site 
da Urban Systems (2024), empresa 
responsável pelo estudo, o ranking avalia 
o nível de desenvolvimento econômico 
e urbano dos municípios brasileiros, 
ajustando seus eixos e indicadores para 
refletir as condições reais das cidades, 
a fim de oferecer uma visão clara do 
progresso municipal. 

Os eixos temáticos analisados 
são sempre os mesmos, sendo 
eles: Mobilidade; Urbanismo; Meio 
Ambiente; Energia; Tecnologia e 
Inovação; Economia; Educação; Saúde; 
Segurança; Empreendedorismo, e 
Governança. 

Embora a quantidade de 
indicadores possa variar entre os anos, 
nas edições de 2022, 2023 e 2024 — foco 
desta pesquisa — foram mantidos os 
indicadores utilizados, sendo necessária 
apenas algumas adequações.

Costa e Silva (2024) reforçam 
que o estudo da Urban System possui o 
objetivo de mensurar o desenvolvimento 
de uma cidade mais inteligente através 
de um conjunto de indicadores, e por 
meio do monitoramento contínuo desses 
parâmetros, é possível identificar e 
promover um planejamento urbano mais 
eficiente e de maior qualidade, facilitando 
o desenvolvimento sustentável e 
inteligente das cidades.

Com base nisso, a plataforma 
em Power BI1  gerada pela Urban 
Systems, RCSC (2023), oferece uma 
visualização segmentada dos dados 
levantados, permitindo uma análise 

detalhada do desempenho das cidades. 
O principal recorte é o Ranking Geral, 
que realiza a classificação geral de todas 
as cidades, possibilitando uma análise 
do desempenho em um contexto mais 
amplo, permitindo ainda, uma seleção 
de dados com base em filtros, como 
tamanho da população, região ou estado.

Para uma análise mais detalhada, 
é possível encontrar na plataforma do 
ranking o recorte por cidade, que pode 
ser verificado na Figura 02, que oferece 
uma visão do desempenho de cada 
município individualmente. A plataforma 
possibilita ainda o comparativo de 
dados entre duas cidades ou visualizar 
o histórico de dados de uma cidade nos 
últimos anos.

Figura 02 - Ranking Connected Smart 
City - Dados por município

 
Fonte: RCSC, 2023, online.

Ao combinar indicadores de 
cidades inteligentes com os indicadores 
dos ODS, é possível obter uma visão 
mais completa do desenvolvimento 

1 O Power BI é uma ferramenta de 
análise de dados e business intelligence 
desenvolvida pela Microsoft, que permite 
a conexão a diversas fontes de dados, 
a criação de relatórios interativos e a 
visualização de informações por meio de 
painéis dinâmicos.
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urbano, permitindo que as cidades não 
apenas avancem em tecnologia, mas 
também integrem aspectos sociais, 
econômicos e ambientais, atendendo 
às necessidades da população de forma 
sustentável.

4 Procedimentos Metodológicos

A presente pesquisa será 
conduzida por meio de uma abordagem 
quantitativa, visto que busca avaliar os 
dados entre os dois índices, identificando 
possíveis correlações que indiquem se 
as cidades com melhor desempenho no 
ranking de cidades inteligentes também 
apresentam bons resultados em termos 
de desenvolvimento sustentável. 

Em um primeiro momento, está 
sendo realizada a revisão bibliográfica, a 
qual busca compreender e contextualizar 
o cenário atual da pesquisa.

Após isso, a coleta de dados 
terá início, utilizando dados secundários 
obtidos diretamente das plataformas 
online dos índices anuais analisados, 
IDSC-BR e RCSC. 

Com o objetivo de analisar e 
correlacionar as notas das cidades nos 
anos de 2022, 2023 e 2024, período em 
que há dados disponíveis em ambos os 
rankings, será necessário realizar uma 
limpeza nos dados, padronizando assim, 
as cidades analisadas.

Esses dados, disponibilizados 
publicamente, formarão a base para a 
análise estatística subsequente, que, 
permitirá a investigação da correlação 
entre os dados.

O estudo será conduzido com um 

intervalo de confiança de 95%, utilizando 
o teste de Pearson para variáveis 
contínuas com distribuição normal, ou 
para variáveis contínuas/ordinais sem 
normalidade, serão aplicados os testes 
de Spearman ou Kendall, garantindo 
assim, uma margem de segurança 
estatística ao analisar e interpretar os 
dados, proporcionando resultados mais 
confiáveis e representativos.

5 Resultados Parciais

Os resultados pretendidos com 
a presente pesquisa serão cruciais 
para compreender a correlação entre 
a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
o progresso da urbanização tecnológica 
nas cidades, com base em uma análise 
estatística dos dados provenientes dos 
dois índices estudados.

Até o momento, foi possível 
levantar dados originários de 
outros estudos que interligam o 
Desenvolvimento Sustentável com 
aplicações do conceito de Smart City, 
utilizando a tecnologia para solucionar 
os problemas contemporâneos. 

Espera-se que, ao concluir 
a análise, seja possível avaliar com 
maior clareza como os indicadores de 
sustentabilidade e os indicadores do 
desenvolvimento urbano inteligente 
se relacionam, permitindo identificar 
padrões de evolução ou desafios comuns 
enfrentados pelas cidades.
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6 Considerações Parciais

Até o momento, as reflexões 
realizadas destacam aspectos 
fundamentais para entender a correlação 
entre a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o 
avanço da urbanização tecnológica nas 
cidades brasileiras. 

O objetivo geral deste estudo, 
que busca investigar a existência de 
uma correlação entre as pontuações 
das cidades no Ranking Connected 
Smart Cities (RCSC) e no Índice 
de Desenvolvimento Sustentável 
das Cidades (IDSC–BR), tem sido 
progressivamente confirmado à 
medida que são identificados padrões 
significativos nos conceitos de 
Desenvolvimento Sustentável e de 
Smart City.

Além disso, a metodologia 
adotada, procura garantir a consistência 
na análise, permitindo comparações 
claras e estruturadas entre os resultados 
obtidos na pesquisa.

O estudo contribui para o 
entendimento das dinâmicas de 
desenvolvimento urbano no Brasil, 
destacando a importância de um enfoque 
multidimensional no planejamento 
urbano, onde a sustentabilidade e 
a tecnologia desempenham papéis 
interligados. 

Ao final, espera-se que as 
descobertas sirvam de base para uma 
reflexão mais profunda sobre o impacto 
das tecnologias no desenvolvimento 
sustentável dos municípios, ajudando 
a orientar decisões que promovam 

tanto a sustentabilidade, quanto o 
desenvolvimento econômico e a 
qualidade de vida dos cidadãos.
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ao conhecimento e à longevidade. O 
desenvolvimento educacional oferece, 
ao indivíduo, formas de apropriação 
de mudanças culturais, tecnológicas 
e econômicas, destacando o papel da 
educação na formação de cidadãos 
críticos e preparados para os desafios 
do mundo contemporâneo.

No contexto educacional, as 
temáticas atuais têm se concentrado em 
questões sobre metodologias de ensino- 
aprendizagem, especificamente, as ati- 
vas. E, decorrentes delas olhares sobre 
objetos de conhecimento, métodos e 
formas de avaliação.

As metodologias ativas surgiram 
como uma alternativa ao ensino 
tradicional centrado no professor, com o 
propósito de engajar os alunos de forma 
mais participativa em seu processo de 
aprendizagem. Essas abordagens visam 
a transformar os estudantes em protago- 
nistas do próprio desenvolvimento edu- 

1. Introdução

Diante do contexto da 
Organização das Nações Unidas – ONU 
–, no que se refere aos 17 Objetivos 
de Desenvolvi- mento Sustentável e à 
Agenda 2030, as investigações de âmbito 
interdisciplinar necessitam mencioná-
los, porque convergem para as questões 
que tratam do desenvolvimento e da 
sustentabilidade, nas amplas vertentes.

Tem-se em vista o 
desenvolvimento, na perspectiva 
desenvolvimentista, com subsídios em 
Sen (2010), ao tratar das oportunidades 
sociais que os indivíduos devem obter 
do estado para garantir o próprio bem-
estar e também o social.

Duas vertentes do 
desenvolvimento apresentam-se 
contempladas na presente discussão: a 
social e a educacional. O desenvolvimento 
social perpassa por acesso à renda, 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E METODOLOGIAS
ATIVAS: PROCESSOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA EM TUTORIAS 

DO CURSO DE MEDICINA - UM ESTUDO DE CASO EM IES DE 
FRANCA-SP

Márcia Roberta Mercuri

Profa. Dra. Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
Mestrado Acadêmico Interdisciplinar



60

MERCURI, M. R.; OLIVEIRA, S. F. P. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E METODOLOGIAS 
ATIVAS: PROCESSOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA EM TUTORIAS DO CURSO DE MEDICINA 
- UM ESTUDO DE CASO EM IES DE FRANCA-SP. In: SMITH, M. S. J.; CARVALHO NETO, S. 
(Orgs.). 17º Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2024. 59-68p.; 127p.

cacional, promovendo atividades que 
estimulam a resolução de problemas, o 
trabalho em equipe e a aprendizagem 
baseada em projetos. Tais práticas não 
apenas incentivam a reflexão crítica 
e a tomada de decisões informadas, 
mas também cultivam a criatividade, 
especialmente no contexto da prática 
médica (Marques et al., 2021).

Nesse modelo de ensino, o 
professor deixa de ser o único portador 
do conhecimento. Ele não apenas 
ensina, mas também aprende durante 
o processo, estabelecendo um diálogo 
com o aluno, que por sua vez, também 
exerce um papel educador durante as 
discussões de grupo. Nesse intercâmbio, 
ambos se desenvolvem juntos, e os 
conceitos tradicionais de "autoridade" 
perdem sua importância (Freire, 1987).

No entanto, a implementação 
dessas metodologias tem alguns 
desafios, especialmente no que diz 
respeito ao processo avaliativo que 
precisa estar alinhado com os objetivos 
de aprendizado, além de desenvolver 
métodos de avaliação que sejam 
capazes de mensurar efetivamente as 
competências adquiridas pelos alunos.

Diante da problematização 
anterior, construiu-se aqui o problema 
de pesquisa: como são os processos de 
avaliação em sessões de tutorias de um 
curso de Medicina que emprega o PBL 
e como podem ser potencializados para 
garantir o desempenho do estudante? 
Para responder o problema de pesqui- 
sa, foi traçado como objetivo geral: ana- 
lisar os procedimentos de avaliação 
formativa de sessões tutoriais do curso 

de Medicina, a fim de verificar possibili- 
dades de fomentar o desempenho do 
estudante e sua formação. Para alcance 
do objetivo geral, estabeleceram-se os 
seguintes objetivos específicos: apre- 
sentar discussões teórico-acadêmicas 
sobre desenvolvimento, desenvolvimen- 
to social, desenvolvimento educacional, 
e sobre as metodologias ativas, especi- 
almente no contexto educacional de 
avaliação em cursos de Medicina, que 
empregam a metodologia Problem Ba- 
sed Learning (PBL).

Os procedimentos 
metodológicos resumem-se em uma 
pesquisa bibliográfica e em apontamentos 
documentais, com consulta a livros e 
artigos científicos e a uma proposta de 
pesquisa de campo, com dois tipos de 
coletas de dados, com professores e 
estudantes do curso de Medicina de 
uma instituição pública municipal que 
adota a metodologia PBL em sessões de 
tutorias.

Esta pesquisa se justifica por 
construir reflexões para entender e 
aprimorar os processos de avaliação em 
cursos de Medicina que utilizam o PBL, 
uma vez que essa metodologia depende 
da avaliação formativa para promover 
o desenvolvimento de competências 
essenciais nos estudantes. A eficácia 
das avaliações pode permitir que os estu- 
dantes não apenas adquiram conheci- 
mento teórico, mas também desenvol- 
vam habilidades práticas, pensamento 
crítico e capacidade de resolver pro- 
blemas complexos, todos essenciais na 
prática médica. Além disso, investigar 
como esses processos podem ser po- 
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tencializados permitirá propor estraté- 
gias mais eficazes, que podem melhorar 
o desempenho dos estudantes e, por 
consequência, a qualidade da formação 
médica oferecida.

Ressalta-se que o estudo está em 
andamento, ainda em fase de realização 
de reflexões sobre os temas: avaliação 
processual, metodologias ativas de en- 
sino, desempenho estudantil e desen- 
volvimento educacional, como ações 
articuladas a favor de construção de 
conhecimento significativo e do desen- 
volvimento educacional.

 
2 Abordagens sobre desenvolvimento, 
desenvolvimento social e 
desenvolvimento educacional

 No item, discute-se a intersecção 
entre desenvolvimento, desenvolvimento 
social e desenvolvimento educacional, 
de forma a analisar os processos avaliati- 
vos em ambientes de ensino que utili- 
zam metodologias ativas, no contexto 
apresentado anteriormente.

O referencial teórico, fundamental 
para a análise, orienta a discussão sobre 
os processos de avaliação em sessões 
de tutoria médica baseadas na metodolo- 
gia PBL (Problem-Based Learning). 
Nesse contexto, são examinadas as 
contribuições de autores clássicos, co- 
mo Paulo Freire, Neusi Berbel, Juan E. 
Bordonave e John Dewey, que ofere- 
cem pensamentos para a compreensão 
e a aplicação das metodologias ativas 
no campo educacional. Mas, antes de 
tratar das questões educacionais, é 
preciso contextualizadas nas aborda- 

gens das teorias de desenvolvimento, 
em que são discutidas as ideias de 
Celso Furtado e Amartya Sen, que com- 
plementam a análise dos aspectos de- 
senvolvimentistas, educacionais e soci- 
ais envolvidos.

2.1 Desenvolvimento: conceitos em 
referenciais teóricos 

O desenvolvimento, ao longo 
das últimas quatro décadas do século XX, 
no Brasil, foi associado ao crescimento 
econômico, acúmulo de riqueza, indus- 
trialização ou tecnologia. E o fato foi 
validado por teorias como a Teoria do 
Liberalismo Clássico, de Adam Smith. 
Porém, o excedente de capital surge da 
interação entre dois extremos: de um 
lado com uma crescente acumulação 
de riqueza nas mãos, e, do outro lado, 
ocorre o aumento da pobreza entre os 
trabalhadores (Marx apud Silva; Nelson; 
Silva, 2018).

A evolução do conceito de 
desenvolvimento historicamente manteve 
uma intrínseca conexão com a ideia de 
progresso, este último delineado de dife- 
rentes maneiras ao longo da história. 
Três perspectivas distintas contribuem 
para a concepção de progresso: a visão 
iluminista, que o caracteriza como uma 
marcha contínua em direção ao raciona- 
lismo; a concepção vinculada à acumu- 
lação de riqueza; e, por fim, a perspec- 
tiva associada à expansão geográfica da 
influência europeia.
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O progresso, portanto, não surge 
necessariamente da “lógica da 
história”, mas está inscrito no 
horizonte de possibilidades do 
homem, e o caminho para alcançá-
lo é perceptível pelo sentido 
comum. Tudo se resume em dotar 
a sociedade de instituições que 
possibilitem ao indivíduo realizar 
plenamente suas potencialidades 
(Furtado, 2000, p. 10).

Com isso, a partir da década 
de 1940, a visão de desenvolvimento 
unidimensional, focada exclusivamente 
no crescimento econômico por meio da 
acumulação de capital, começou a ser 
questionada. Isso gerou uma dúvida 
fundamental sobre essa abordagem, 
visto que o processo social é integrado e 
indivisível. Nesse sentido, o estado eco- 
nômico de uma sociedade não se deve 
apenas às suas condições econômicas 
passadas, mas também é moldado pela 
totalidade das experiências e fatores 
vivenciados pela sociedade como um 
todo (Schumpeter apud Silva; Nelson; 
Silva, 2018).

O conceito de desenvolvimento 
abrange não apenas a evolução do 
sistema social de produção, mas também 
à medida em que as necessidades 
humanas fundamentais são atendidas. 
Embora a eficácia do sistema de produção 
seja frequentemente destacada como 
um indicador central de desenvolvimento 
é necessário reconhecer que, por si só, 
não é capaz de garantir a satisfação das 
necessidades essenciais da população 
(Furtado, 2000).

Essa abordagem histórica e 
teórica, embasada nas contribuições 
de Celso Furtado, proporciona 

uma compreensão abrangente do 
desenvolvimento. Destaca-se a 
relevância de considerar não apenas 
a eficácia econômica, mas tam- 
bém a satisfação das necessidades 
humanas na busca pelo conceito de 
desenvolvimento. O desenvolvimento, 
em olhar amplo, constitui-se de verten- 
tes complementares, como desenvolvi- 
mento social e o educacional, como se 
pode observar, a seguir.

2.2 Desenvolvimento Social 

O estudo do desenvolvimento 
social tem raízes na história da psicologia 
e sociologia, sendo enriquecido por uma 
gama de teorias e pesquisas ao longo 
do tempo. Aqui apontam-se algumas 
das principais abordagens teóricas que 
permeiam a compreensão do desenvol- 
vimento social, tal qual adotado na pre- 
sente pesquisa.

Amartya Sen (2000), economista 
indiano, propõe uma abordagem diferente 
para entender o desenvolvimento, ar- 
gumentando que o verdadeiro objetivo 
não é apenas o aumento da riqueza 
material, mas sim a expansão das opor- 
tunidades de escolha e a capacidade das 
pessoas de viver vidas que valorizam.

A abordagem de Sen (2000) 
tem implicações significativas para as 
políticas de desenvolvimento. O autor 
expõe que em vez de se concentrar 
exclusivamente em indicadores 
econômicos, as políticas devem visar à 
expansão das capacidades humanas e 
à remoção das barreiras que impedem 
as pessoas de exercer sua liberdade de 
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escolha. Isso requer investimentos em 
educação de qualidade, acesso universal 
à saúde, proteção dos direitos civis e 
políticos, e a promoção da igualdade de 
gênero e inclusão social.

Na década de 1990, durante o 
auge da reforma gerencial na América 
Latina, houve colaboração com Mahbub ul 
Haq na elaboração do Índice de Desenvol- 
vimento Humano (IDH), concebido para 
capturar as dimensões política, social, 
econômica, cultural e ambiental deline- 
adas pela ONU na Declaração de Direi- 
to ao Desenvolvimento de 1986. Os in- 
dicadores foram organizados em três 
perspectivas: acesso à renda, ao co- 
nhecimento e à longevidade (Silva; Nel- 
son e Silva, 2016).

Sen (2010) enfatiza a liberdade 
individual e da expansão das capacidades 
humanas como fundamentais para o 
verdadeiro desenvolvimento. Isso re- 
quer não apenas políticas econômicas, 
mas também investimentos em educa- 
ção, saúde, direitos civis e igualdade de 
gênero. Por fim, a colaboração na cons- 
trução do Índice de Desenvolvimento 
Humano - IDH, nos anos 90, demonstra 
a necessidade crescente de medidas 
que capturem a complexidade e a mul- 
tidimensionalidade do desenvolvimento 
humano.

2.3 Desenvolvimento Educacional

O desenvolvimento educacional 
é um processo contínuo para o progresso 
social e econômico de qualquer socie- 
dade. As transformações nas aborda- 
gens e práticas educacionais refletem 

as mudanças culturais, tecnológicas 
e econômicas, destacando o papel da 
educação na formação de cidadãos crí- 
ticos e preparados para os desafios do 
mundo contemporâneo.

A busca por um desenvolvimento 
sustentável e pelo bem-estar social tem 
impulsionado o crescimento de iniciati- 
vas estratégicas tanto por governos 
quanto pela comunidade internacional. A 
adoção de políticas públicas, o estímulo 
a práticas empresariais responsáveis 
e a promoção da participação ativa da 
população são aspectos fundamentais 
para se alcançar um futuro mais justo e 
sustentável.

Dessa forma, os 193 Estados 
membros da Organização das 
Nações Unidas (ONU), incluindo o 
Brasil, comprometeram-se a adotar a 
Agenda Pós-2015, também conhecida 
como Agenda 2030, que estabelece 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Esses Objetivos 
têm como finalidade guiar as políticas 
públicas e as ações de cooperação 
internacional até o ano de 2030 (Brasil, 
2024).

Nesse contexto, a presente 
pesquisa aborda o 4º Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (Educação 
de Qualidade). Para atingir esse Objetivo, 
a ONU (2024) estabeleceu 7 metas. A 
seguir, foram listadas aquelas que estão 
relacionadas com o objeto deste estudo:

4.3 Até 2030, assegurar a 
igualdade de acesso para todos os 
homens e mulheres à educação 
técnica, profissional e superior de 
qualidade, a preços acessíveis, 
incluindo universidade;
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4.4 Até 2030, aumentar 
substancialmente o número de 
jovens e adultos que tenham 
habilidades relevantes, inclusive 
competên- cias técnicas e profis- 
sionais, para emprego, trabalho 
decente e empreendedorismo;
4.7-b Até 2020, substancialmente 
ampliar globalmente o número 
de bolsas de estudo para os 
países em desenvolvimento, 
em particular os países menos 
desenvolvidos, pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento e 
os países africanos, para o ensi- 
no superior, incluindo programas 
de formação profissional, de 
tecnologia da informação e da 
comunicação, técnicos, de en- 
genharia e programas científicos 
em países desenvolvidos e outros 
países em desenvolvimento;
4.7-c Até 2030, substancialmente 
aumentar o contingente de 
professores qualificados, 
inclusive por meio da cooperação 
internacional para a formação 
de  professores,  nos países em 
desenvolvimento, especialmente 
os países menos desenvolvidos 
e pequenos Estados insu- lares 
em desenvolvimento (ONU Brasil, 
2024, online).

A partir disso, os países 
desenvolvem métodos para atingir as 
metas propostas até o ano de 2030 
e, consequentemente, alcançar o 4º 
Objetivo.

Entretanto, para que essas metas 
sejam atingidas, cada país precisa agir, 
de acordo com suas capacidades e cir- 
cunstâncias. No contexto da educação 
no Brasil, por exemplo, existem desafios 
históricos e culturais que precisam ser 
superados. Compreender esse históri- 
co, especialmente no ensino superior 
em Medicina, que é o foco desta pes- 

quisa, pode oferecer uma visão da situ- 
ação atual e permitir a formulação de 
propostas mais assertivas para o futuro.

Assim, é necessário ressaltar 
os apontamentos legais do estudo. A 
legislação subsidia o avanço educacional 
do país, ao estabelecer diretrizes e 
normas que regulam e elevam os padrões 
de qualidade nas instituições de ensino. 
Essas medidas impactam diretamente a 
qualidade, a equidade e a acessibilidade 
da educação.

A Lei 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, conhecida como Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), é um marco na organização legal 
da educação no Brasil. No Capítulo IV, 
essa legislação trata especificamente 
das políticas voltadas para o Ensino 
Superior, definindo as diretrizes para o 
funcionamento e desenvolvimento dessa 
etapa educacional.

A LDB promoveu mudanças 
significativas na educação brasileira, 
tanto no nível básico como no superior. 
Como a Lei sugere atendimento 
das necessidades contemporâneas, 
observou-se movimentação e dinâmicas 
relativas às metodologias de ensino 
e aprendizagem, como uma das 
medidas para a melhoria da qualidade 
educacional. As metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem são tratadas, a 
seguir.

2.4 Metodologias Ativas de Ensino  

A chegada das metodologias 
ativas está ligada às mudanças que 
ocorreram no campo da educação ao 
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longo do século XX. Pensadores como 
John Dewey e Paulo Freire, por exemplo, 
questionaram o modelo tradicional de 
ensino, no qual o professor era visto 
como o único portador do conhecimento. 
Eles propuseram uma abordagem mais 
participativa, focada no protagonismo do 
aluno.

Dewey (1859-1952), filósofo e 
pedagogo norte-americano, influenciado 
por suas experiências negativas no 
ensino primário, que eram marcadas pelo 
excesso de teoria, autoritarismo e falta 
de conexão com a realidade, dedicou-se 
a encontrar alternativas para o modelo 
tradicional de educação. Como respos- 
ta, o autor propôs uma renovação edu- 
cacional baseada nos princípios de de- 
mocracia e adaptação às mudanças 
sociais, onde o indivíduo se torna o foco 
do processo educativo, assumindo um 
papel ativo e protagonista na sociedade 
(Santos; Oliveira; Paiva, 2022).

Freire (1996), educador 
brasileiro, também defende que 
ensinar não significa apenas transmitir 
conhecimento, mas criar condições para 
que os alunos possam construir seu 
próprio saber. O professor deve estar 
aberto às perguntas, curiosidades e 
inibições dos estudantes, adotando uma 
postura crítica, curiosa e investigativa. 
Ensinar é um ato que envolve desafiar 
o status quo, e não apenas repassar 
informações. É importante que 
educadores e alunos compreendam e 
vivenciem essa abordagem pedagógi- 
ca de forma constante, conforme a 
perspectiva do autor.

As metodologias ativas de ensino 

estão alinhadas aos princípios de Freire 
(1987), representando uma mudança 
significativa na visão da educação. O 
professor deixa de ser o único detentor 
do conhecimento e passa a atuar como 
um facilitador e parceiro no processo de 
aprendizado dos alunos. Nesse cenário, 
o diálogo entre educador e aluno torna- 
se uma ferramenta essencial para a 
construção do conhecimento. Essa 
abordagem promove uma relação mais 
horizontal entre professor e estudantes, 
contrastando com os modelos tradicio- 
nais baseados em autoridade e hierar- 
quia. O conhecimento é compartilhado e 
democratizado, permitindo que todos os 
envolvidos cresçam e se desenvolvam 
em conjunto.

A ênfase em criar condições para 
que os alunos construam seu próprio 
co- nhecimento destaca a autonomia e 
a capacidade crítica dos estudantes, um 
conceito que ganhou relevância com 
o surgimento do Arco de Maguerez na 
década de 1970. Essa abordagem foi 
apresentada por Bordenave e Pereira 
em 1989, embora tenha sido pouco uti- 
lizada na época. O livro de Bordenave 
e Pereira foi a única fonte acadêmica 
disponível que detalhava o Arco de Ma- 
guerez como uma estratégia de Educa- 
ção Problematizadora, inspirada nas 
ideias de Paulo Freire (Colombo; Ber- 
bel, 2007). A Metodologia da Problema- 
tização, utilizando o Arco de Maguerez, 
começa com uma análise da realidade 
sob diversas perspectivas, capacitando 
o aluno ou pesquisador a identificar e 
extrair os problemas reais nesse contexto 
(Bordenave; Pereira, 1991).
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Com esse espírito de mudança, 
surgiu, em 1969, no curso 
de Medicina da Universidade 
McMaster – em Hamilton, no 
Canadá –, a Aprendizagem 
Baseada em Problemas (ABP), 
mais conhecida no Brasil 
como na língua inglesa original 
Problem-Based Learning (PBL), 
metodologia ativa de ensino 
centrada no estudante, que 
passou a ser amplamente 
adotada no Brasil e mundo afora 
nas novas faculdades médicas, 
expandindo-se gradualmente para 
outros cursos e contrapondo-se 
ou hibridizando-se de diferentes 
maneiras com o modelo 
tradicional de ensino ou outros 
modelos (Bandos, 2024, p.19)

Embora a metodologia ativa e o 
PBL sejam teoricamente inovadores e pro- 
missores para promover um aprendiza- 
do centrado no estudante, a sua aplica- 
ção prática, especialmente no que diz 
respeito à avaliação, apresenta desafios 
significativos. A avaliação no contexto 
do PBL deve ir além dos métodos tradi- 
cionais, refletindo a abordagem ativa e 
colaborativa que define essa metodolo- 
gia. Isso exige a criação de estratégias 
de avaliação que incentivem a partici- 
pação contínua, o pensamento crítico 
e a resolução de problemas de forma 
di- nâmica, envolvendo os alunos ativa- 
mente no processo.

Berbel (1995) menciona que 
são diversas as maneiras de avaliar os 
alunos em um currículo que adota a PBL. 
Isso inclui a realização de avaliações por 
módulos, a medição contínua do pro- 
gresso do conhecimento dos alunos, a 
avaliação das habilidades esperadas 
para cada fase do ensino e a observa- 

ção de atitudes dos alunos por meio de 
avaliações informais.

Em síntese, a aplicação prática 
da metodologia ativa e do PBL no contexto 
educacional não se limita à abordagem 
inovadora de ensino, mas também exi- 
ge uma adaptação significativa nas for- 
mas de avaliação. Conforme apontado 
por Berbel (1995), as avaliações em um 
currículo baseado no PBL devem ser 
diversificadas. Essas abordagens visam 
garantir que a avaliação não seja ape- 
nas uma ferramenta de verificação de 
conhecimento, mas um processo dinâ- 
mico e integral que acompanhe o de- 
senvolvimento do estudante em suas 
diversas dimensões.

3 Procedimentos Metodológicos
 
Os procedimentos metodológicos 

constituem-se de pesquisa bibliográfica, 
apontamentos documentais e uma pro- 
posta de futura pesquisa de campo. O 
estudo até aqui empregou revisão de 
livros para a concepção do escopo teó- 
rico-acadêmico a ser considerado. Pos- 
teriormente, serão realizadas buscas 
nas bases de dados Scielo, Web of Sci- 
ence e Scopus de trabalhos acadêmi- 
cos relacionados ao tema da presente 
pesquisa. A partir de tais resultados, 
alguns artigos serão selecionados para 
compor o referencial teórico dessa pes- 
quisa.

Também são feitos apontamentos 
do- cumentais que tangenciam as discus- 
sões. Será realizada nas Diretrizes Cur- 
riculares Nacionais para os Cursos de 
Medicina – DCN (2014).
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Esta pesquisa se caracteriza 
de natureza aplicada e abordagem de 
dados qualitativa, pela necessidade 
de compreender, em profundidade, as 
percepções e experiências de alunos e 
professores sobre a avaliação formativa 
no curso de Medicina. Essa abordagem 
permitirá explorar aspectos subjetivos, 
como crenças e valores, essenciais 
para analisar as nuances do processo 
avaliativo (Minayo, 2000). Ao discutir 
a pesquisa bibliográfica e analisar 
as respostas da pesquisa de campo, 
será possível confirmar ou refutar as 
hipóteses levantadas e propor melhorias 
na avaliação formativa, considerando o 
ponto de vista dos participantes.

A pesquisa de campo será 
realizada com docentes do curso de 
Medicina, por meio de entrevista semi-
estruturada, para levantar a percepção 
que trazem sobre metodologias ativas e 
sobre o PBL, especialmente a etapa da 
avaliação. A pesquisa será conduzida em 
colaboração com os professores e alunos 
do curso de Medicina de uma instituição 
municipal, localizada em Franca/SP, 
onde será solicitada autorização da Ins- 
tituição para a realização da pesquisa, 
assim como o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) de cada par- 
ticipante.

4 Resultados Parciais 

Destaca-se que o estudo ainda 
está em andamento. Mas já é possível 
inferir, ao iniciar o planejamento das 
coletas de dados, que a pesquisa ajudará 
a compreender como são realizados os 

processos avaliativos nas sessões de 
tutorias do curso de Medicina e como po- 
dem ser melhorados, tendo em vista as 
polêmicas trazidas pelos estudantes, de 
modo que, a partir disso, o estudo pos- 
sa contribuir para o aprimoramento do 
ensino médico e o modo como às avali- 
ações são realizadas atualmente.

Além de buscar confirmar 
ou refutar as seguintes hipóteses: 
primeiro, que os processos avaliativos 
são compostos por duas etapas: 
avaliação formativa e somativa. A 
avaliação somativa se assemelha 
a provas tradicionais, enquanto a 
formativa abrange aspectos técnicos, 
comportamentais e socioemocionais na 
avaliação dos alunos. Em segundo lu- 
gar, para aprimorar o processo de ava- 
liação formativa, são oferecidas capaci- 
tações aos docentes, com o intuito de 
esclarecer suas dúvidas e sugerir méto- 
dos e procedimentos, garantindo maior 
precisão na atribuição de notas formati- 
vas. Por fim, os docentes desenvolvem 
uma abordagem clara e orientadora so- 
bre a avaliação formativa, visando pro- 
mover a confiança dos alunos e melho- 
rar seu desempenho.

5 Considerações Parciais
 
O estudo permite observar os 

posicio- namentos teórico-acadêmicos 
que devem ser adotados, além de 
direcionar os caminhos da pesquisa de 
campo, nas duas coletas de dados e na 
abor- dagem de análise de dados.
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Palavras-Chave: cuidados paliativos; 
desenvolvimento socioeconômico; políticas 
públicas.

uma vida longa e saudável. 
A dissociação entre crescimento 

econômico e desenvolvimento humano 
e social, evidencia a necessidade de 
indicadores mais abrangentes que 
preservem o Artigo 25 da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem.                           

Ao garantir o direito à saúde e ao 
bem-estar, a evolução da epistemologia 
do desenvolvimento humano e social, que 
busca ultrapassar uma visão reducionista 
da saúde como ausência de doença, abre 
caminho para uma compreensão mais 
abrangente do cuidado com a vida. Essa 
perspectiva, que valoriza a qualidade 
de vida e o bem-estar integral, torna-
se ainda mais relevante no contexto 
dos cuidados paliativos, concordante 
com o direito à saúde e dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, (ODS 3).

Em 2022, Organização 
Mundial da Saúde (OMS), reformulou 
a definição de cuidados paliativos:  

1. Introdução

A epistemologia do 
desenvolvimento social, historicamente 
centrada no acúmulo de riquezas, como 
defendido por Adam Smith (1776), 
com sua afirmação de que “O aumento 
da renda e de capital é o aumento da 
riqueza nacional” (Smith 1776, p.121), 
passou por significativas transformações 
ao longo do tempo. A visão clássica, 
que priorizava a acumulação de bens 
materiais como indicador de progresso, 
foi gradualmente superada, dando lugar 
a uma compreensão mais abrangente 
e complexa do desenvolvimento, que 
engloba dimensões sociais, culturais 
e ambientais. Essa mudança de 
paradigma foi descrita por Sen (2000), 
em que o desenvolvimento ultrapassa 
as necessidades econômicas e devem 
sempre estar em prol da ampliação das 
capacidades humanas, dentre elas a 
qualidade de vida, descrita por ele como 
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Cuidado paliativo é uma abordagem 
que visa melhorar a qualidade de vida 
de pacientes e familiares no contexto 
de uma doença grave e ameaçadora da 
vida por meio da prevenção, do alívio 
do sofrimento, da identificação precoce 
e do tratamento impecável da dor e de 
outros sintomas e problemas físicos, 
psíquicos, sociais e espirituais. Ao 
promover o cuidado integral, os cuidados 
paliativos exemplificam a busca por um 
desenvolvimento humano que valoriza a 
dignidade, a autonomia e a qualidade de 
vida em todas as suas dimensões. 

De acordo com estudo de 
Finkelstein et al. (2022), o Brasil ocupa a 
antepenúltima posição entre os 83 países 
analisados em relação à qualidade dos 
cuidados paliativos, contrastando com 
países como o Reino Unido e a Costa 
Rica, que lideram o ranking. A pesquisa 
destaca a importância da educação 
e treinamento em cuidados paliativos 
baseados em competências, bem como 
a implementação de políticas públicas 
robustas, como fatores cruciais para o 
bom desempenho nesses países. Por 
outro lado, a falta de reconhecimento dos 
cuidados paliativos como direito humano 
é apontada como um dos principais 
desafios enfrentados pelo Brasil. 

A disparidade entre a posição 
do Reino Unido como líder mundial em 
cuidados paliativos e a do Brasil, que 
ocupa uma das últimas colocações, 
é notável, sobretudo considerando a 
similaridade entre os PIBs dos dois 
países. Essa dicotomia evidencia a 
complexidade dos fatores que influenciam 
a qualidade dos cuidados de fim de 
vida e exige uma análise aprofundada 

das políticas públicas, dos sistemas de 
saúde e dos aspectos socioculturais de 
cada país. A Costa Rica, por sua vez, 
embora ocupe a colocação 86 no PIB, 
demonstra um desempenho notável nos 
cuidados paliativos, ocupando a sexta 
posição no ranking mundial. Finkelstein 
et al. (2022). Esse dado desafia a noção 
de que um alto PIB é condição essencial 
para a excelência em cuidados de fim 
de vida, evidenciando a importância de 
outros fatores, como a organização do 
sistema de saúde e a priorização de 
políticas públicas.

Partindo desse pressuposto, o 
problema de pesquisa que se constitui 
é:  Qual a inter-relação entre Cuidados 
Paliativos e Políticas públicas e o 
desenvolvimento socioeconômico? 
Diante disso, tem-se como perguntas:

• Nações com Produto 
Interno Bruto (PIB) elevado 
asseguram um plano de 
cuidado humanizado com 
relação aos cuidados 
paliativos?

• Os cuidados paliativos no 
Brasil, em sua configuração 
atual, contribuem para a 
concretização das políticas 
públicas voltadas ao 
desenvolvimento humano e 
social?

• Os cuidados paliativos 
contribuem para a promoção 
da qualidade de vida no 
final da vida e justificam 
sua inserção como política 
pública?
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Este estudo tem como objetivo 
geral analisar comparativamente as 
políticas públicas de cuidados paliativos 
em diferentes países, com foco na 
sua relação com o desenvolvimento 
socioeconômico. Especificamente, 
busca-se: comparar as políticas públicas 
de cuidados paliativos em países com 
Produto Interno Bruto (PIB) similar; 
comparar as políticas públicas de 
cuidados paliativos em países com 
diferentes níveis de desenvolvimento 
econômico; analisar a política pública 
de cuidados paliativos no Brasil, 
identificando seus avanços, desafios 
e lacunas; e avaliar os requisitos de 
formação profissional necessários para 
a implementação eficaz de políticas 
públicas de cuidados paliativos.

Busca-se, assim, estabelecer 
um diálogo interdisciplinar entre os 
campos da economia, da saúde e das 
políticas públicas, com o intuito de 
contribuir para a construção de modelos 
de desenvolvimento que priorizem a 
qualidade de vida e a morte digna.

2 Desenvolvimento Social Econômico 
e Cuidados Paliativos:

 O objetivo da seção é apresentar 
a discussão sobre desenvolvimento 
e qualidade de vida, que subsidia as 
análises seguintes sobre a relação 
do Cuidado Paliativo representado no 
desenvolvimento social.

Nesse sentido, é preciso 
apresentar um posicionamento teórico 
selecionado para o presente estudo 
sobre a temática, trazendo Sen (2010), 

e Byock (2009), como fundamentos, 
respectivamente, nas discussões sobre 
desenvolvimento e cuidados paliativos. 

A epistemologia do 
desenvolvimento social, historicamente 
centrada no acúmulo de riquezas, como 
defendido por Adam Smith (1776), com 
sua afirmação “O aumento da renda e de 
capital é o aumento da riqueza nacional”, 
(Smith 1776, p.121)  passou por 
significativas transformações ao longo 
do tempo.  Smith (1776), argumenta que 
a riqueza de uma nação não se baseia 
apenas na quantidade de ouro ou prata 
que possui, mas sim na capacidade 
de seus habitantes de produzir bens e 
serviços e de trocá-los entre si. E retrata 
que o trabalho, ao ser a fonte de toda 
riqueza, é o elemento que determina o 
valor de todas as mercadorias.

Defensor do liberalismo 
econômico, Smith (1776) argumenta que 
a busca pelo próprio interesse, quando 
combinada com a liberdade econômica, 
é o melhor caminho para a prosperidade 
de uma nação quando cita: 

“O esforço uniforme, constante 
e inninterrupto de toda pessoa, 
no sentido de melhorar sua 
condição, princípio do qual 
derivam originalmente tanto a 
riqueza nacional e pública como 
a individual, é suficientemente 
poderoso para manter o curso 
natural das coisas em direção 
à melhoria, a despeito das 
extravagancias do Governo e dos 
maiores erros de administração”. 
(Smith, 1776, p. 343).

A visão clássica, gradualmente 
ganha novos escopos dando lugar a 
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uma compreensão mais abrangente e 
complexa do desenvolvimento, Rostow 
(1960) descreve “E em termos de 
motivação humana, muitas das mais 
profundas mudanças econômicas são 
encaradas como decorrentes de motivos 
e aspirações humanos que nada tem 
de econômicos" (Rostow, 1960 p.13). 
Fomenta que mudanças profundas e 
transformadoras impulsionam o país para 
um estado de crescimento econômico 
contínuo e autossustentável. 

Furtado (2000) oferece uma 
visão complexa e multifacetada sobre o 
conceito de desenvolvimento possuindo 
ao menos três dimensões, o incremento 
da eficiência do sistema social de 
produção se refere à capacidade de uma 
sociedade de produzir bens e serviços 
de forma cada vez mais eficiente. O 
aumento de sua produtividade e geração 
de riqueza em uma perspectiva mais 
tradicional e econômica, associada 
ao crescimento e ao desenvolvimento 
industrial e a satisfação das 
necessidades humanas onde o foco se 
desloca para o bem-estar da população.  
Para Furtado (2000)  o desenvolvimento 
é visto como um processo que visa 
atender às necessidades básicas da 
população, como alimentação, vestuário 
e habitação, além de proporcionar uma 
vida mais digna e com maior qualidade.

A mudança de paradigma no 
que tange o desenvolvimento social 
foi igualmente descrita por Sen (2000), 
em que o desenvolvimento ultrapassa 
as necessidades econômicas e deve 
sempre estar em prol da ampliação das 
capacidades humanas, dentre elas a 

qualidade de vida:

“O enfoque na qualidade de vida 
e nas liberdades substantivas, e 
não apenas na renda e na riqueza, 
pode parecer um afastamento 
das tradições estabelecidas na 
economia, e em certo sentido é 
mesmo, […]. Mas, na verdade, 
essas abordagens mais amplas 
estão em sintonia com as linhas 
de análise que têm sido parte da 
economia profissional desde o 
princípio”. (Sen, 2000, p.39.).

Amartya Sen (2000) expande 
a noção de liberdade para além de 
um conceito abstrato. Para o autor, o 
desenvolvimento está intrinsecamente 
ligado às liberdades concretas que as 
pessoas possuem, ou seja, aos diversos 
estados e capacidades que elas podem 
alcançar. Dentre essas liberdades, 
podem-se citar a de adquirir bens e 
serviços, a de ser saudável e até mesmo 
a de não sofrer morte prematura:

“A privação da liberdade pode 
surgir em razão de processos 
inadequados (como a violação 
do direito ao voto ou de outros 
direitos políticos ou civis), ou 
de oportunidades inadequadas 
que algumas pessoas têm 
para realizar o mínimo que 
gostariam (incluindo a ausência 
de oportunidades elementares 
como a capacidade de escapar 
de morte prematura, morbidez 
evitável ou fome involuntária).” 
(Sen 2000, p.31).

Embora a última liberdade 
mencionada possa parecer contraintuitiva 
ao conceito tradicional de liberdade, ela 
se encaixa perfeitamente na perspectiva 
dos Cuidados Paliativos. A liberdade de 
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não morrer prematuramente, segundo 
o autor, não se refere a uma entidade 
metafísica, mas sim a um estado de 
coisas considerado desejável do ponto 
de vista ético-normativo. Ou seja, a vida 
humana, em si mesma, é valorizada e 
protegida, encaixa na perspectiva dos 
cuidados paliativos, Byock (2009), elenca 
princípios que clarificam o conceito: “A 
morte deve ser compreendida como 
um processo natural, parte da vida, e a 
qualidade de vida é o principal objetivo 
clínico”. (Byock, 2009, p.33).

A noção seniana de liberdade 
como capacidade de alcançar 
determinados estados de ser e fazer 
encontra um eco significativo nos 
cuidados paliativos. Ao aliviar a dor e 
outros sintomas, os cuidados paliativos 
ampliam o espectro de capacidades 
do indivíduo, permitindo-lhe exercer 
sua liberdade de forma mais plena. As 
decisões devem ser tomadas de maneira 
compartilhada, respeitando-se valores 
étnicos e culturais.

2.1 Cuidados Paliativos Como Promoção 
da Qualidade de Vida:

Na seção é abordado um breve 
histórico sobre os cuidados paliativos 
na perspectiva de (Capelas, Silva, 
Alvarenga & Coelho, 2014) e a visão 
sobre o processo de promoção da 
qualidade de vida em cuidados paliativos 
prevista pela Organização Mundial de 
Saúde na Assembleia Geral da ONU.

As primeiras descrições de 
Cuidado Paliativo datam de Roma, após 
o cristianismo, quando casas de apoio 

aos moribundos surgiram em locais 
de peregrinação. Mais tarde, durante 
as cruzadas, a Ordem dos Cavaleiros 
Hospitalares criou locais denominados 
Hospices, que cuidavam dos feridos de 
batalhas (Capelas, Silva, Alvarenga & 
Coelho, 2014). No final dos anos 1960, 
em Londres, Cicely, com formação 
interdisciplinar (assistente social, 
enfermeira e posteriormente médica), 
diante da não curabilidade de muitos 
pacientes, fundou o St Christopher's 
Hospice, local voltado para acolhimento, 
controle da dor e assistência aos 
familiares (Paiva; Santos; Costa; 
Almeida-Filho, 2022). 

A Organização Mundial de 
Saúde (2017) define cuidados paliativos 
como uma abordagem interdisciplinar 
cujo objetivo é otimizar a qualidade 
de vida dos pacientes e famílias que 
enfrentam doenças ameaçadoras à vida, 
além de prevenir e aliviar o sofrimento, 
tanto da dor como de problemas físicos, 
psicossociais e espirituais. De acordo 
com Velasco et al. (2018), os cuidados 
paliativos consistem em um conjunto de 
medidas interdisciplinares que atuam 
com o propósito de assistir aqueles que 
necessitam de tratamento adequado, 
a fim de minimizar o sofrimento e 
promover a qualidade de vida diante 
de enfermidades terminais. Os 
autores também ressaltam que, com o 
envelhecimento populacional sobreposto 
ao aumento da sobrevida, cada vez 
mais pacientes com doenças crônicas e 
em terminalidade precisam de amparo. 
Identificar os pacientes que podem 
se beneficiar de cuidados paliativos 
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e elaborar um plano que contemple o 
objetivo de cuidado compartilhado entre 
paciente e família são ações necessárias. 

Diante ao exposto é factível 
que esta modalidade de assistência 
propõe uma abordagem holística que 
transcende o tratamento da doença 
física. Ao proporcionar alívio da dor e 
de outros sintomas, visando garantir o 
bem-estar físico, psicológico e espiritual 
do paciente. Além disso, essa prática 
reconhece a morte como um processo 
natural e oferece suporte tanto ao 
paciente quanto à sua família durante 
esse período. Outra característica 
marcante dos cuidados paliativos é a 
sua aplicabilidade em diferentes fases 
da doença. Essa abordagem pode ser 
iniciada desde o diagnóstico, em conjunto 
com outras terapias, ou em fases mais 
avançadas, quando o foco passa a ser a 
qualidade de vida. 

2.2 Análise Comparativa das Políticas 
Públicas de Cuidados Paliativos: Brasil, 
Reino Unido e Costa Rica.

Nesta seção, será realizada 
uma análise comparativa das políticas 
públicas de cuidados paliativos em três 
contextos socioeconômicos distintos: 
Brasil, Reino Unido e Costa Rica. 
A escolha desses países permitirá 
identificar as diferentes abordagens 
adotadas para garantir o acesso e a 
qualidade dos cuidados paliativos e suas 
implicações para o desenvolvimento 
social.

Conforme Arrechea (1998), 
políticas públicas são conjuntos de 

ações governamentais que visam 
solucionar problemas sociais e promover 
o bem-estar da população. A análise das 
políticas de cuidados paliativos nesses 
três países permitirá compreender 
como elas contribuem para a melhoria 
da qualidade de vida de pessoas com 
doenças crônicas e seus familiares.

O cuidado paliativo (CP) é 
uma modalidade de assistência à 
saúde que articula diferentes áreas 
do conhecimento, com o objetivo de 
oferecer suporte integral a pacientes com 
doenças crônicas e incuráveis e seus 
familiares. Essa abordagem visa aliviar 
o sofrimento e melhorar a qualidade 
de vida, considerando as dimensões 
biológica, psicológica, social e espiritual.

Sua importância é amplamente 
reconhecida pela comunidade 
internacional, paradoxalmente, a 
implementação de serviços de cuidado 
paliativo ainda é um desafio em muitos 
países, evidenciando a necessidade 
de políticas públicas mais robustas e 
investimentos em infraestrutura e recursos 
humanos.  Anualmente, ocorrem 58 
milhões de óbitos globalmente. Desses, 
estima-se que mais de 60% vivenciam 
uma doença avançada prolongada, 
poderiam se beneficiar dos cuidados 
paliativos para uma melhor qualidade de 
vida ao final da vida. (Stjernsward,2004).

A resolução WHA 67.19 
da Assembleia Mundial da Saúde 
reconhece formalmente a importância 
dos cuidados paliativos como um 
componente essencial dos sistemas 
de saúde, impulsionando os Estados-
Membros a integrarem esses cuidados 
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aos serviços de saúde primária e a 
garantirem o acesso equitativo a todos 
os cidadãos. Neste contexto na tentativa 
de estruturar a implementação deste 
serviço a nível mundial muito tem se 
discutido ao longo dos anos sobre os 
pilares organizacionais. a OMS relata a 
estrutura básica para a implementação 
do cp através do organograma: 

 
Figura 1: Modelo de Saúde Pública 
para Desenvolvimento de Cuidados 
Paliativos.

Fonte: Worldwide Palliative Care Alliance. Atlas 
Global de Cuidados Paliativos no fim da vida. 
Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2014 
[citado em 2 de janeiro de 2019]. Disponível em: 
http://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_ Palliative_
Care.pdf.

Diante ao exposto é inerente 
que as políticas nacionais explícitas 
para cuidados paliativos fornecem uma 
base necessária para o desenvolvimento 
de cuidados paliativos, mas políticas 
bem-sucedidas exigem acessibilidade 
universal aos medicamentos paliativos 
essenciais, educação de rotina dos 
profissionais de saúde em cuidados 
paliativos e implementação generalizada.

3 Procedimentos Metodológicos

Quanto às estratégias 
metodológicas, empregou-se a pesquisa 
bibliográfica e histórica, para a discussão 
e o entendimento do desenvolvimento 
socioeconômico da construção ao longo 
do tempo e sua até chegar à atualidade. 
O estudo descritivo com coleta de dados 
em fonte secundária, assim denominada 
revisão integrativa. 

A revisão integrativa é um 
método de pesquisa que busca 
reunir, analisar e sintetizar estudos já 
existentes sobre um tema e envolve a 
busca sistemática e a avaliação crítica 
de diversos tipos de estudos para gerar 
uma visão abrangente do conhecimento 
disponível sobre o assunto e isto ajuda 
a identificar padrões e tendências na 
literatura científica. É uma técnica que 
demanda passar por seis fases em seu 
processo de elaboração: 1) elaboração 
da pergunta norteadora; 2) busca ou 
amostragem na literatura; 3) coleta de 
dados; 4) análise crítica dos estudos 
incluídos;5) discussão dos resultados; 
e 6) apresentação (WHITTEMORE; 
KNAFL, 2005). 

A análise consiste em uma 
revisão de literatura que sintetiza os 
resultados de estudos sobre um tema 
específico, permitindo a comparação, 
a crítica e a generalização dos 
conhecimentos produzidos (Barros; 
Lehfeld, 2007).
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4 Resultados Parcial

A análise aprofundada da 
relação entre as liberdades instrumentais 
e os cuidados paliativos revela uma 
convergência profunda entre essas duas 
áreas do conhecimento.  A proteção 
social inclui arranjos sociais destinados 
a proteger as parcelas mais vulneráveis 
da população ao passo que os cuidados 
paliativos, com sua abordagem holística 
e centrada no paciente, com decisões 
tomadas de maneira compartilhada, 
respeitando-se valores étnicos e 
culturais, Byock (2009), exemplifica 
de forma concreta a importância da 
liberdade na vida humana.

5 Considerações Parcial

A dissociação entre crescimento 
econômico e desenvolvimento humano, 
evidencia a necessidade de indicadores 
mais abrangentes que  preserve o Artigo 
25 da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem. 

“Todo ser humano tem direito 
a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e à sua família 
saúde, bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis e 
direito à segurança em caso de 
desemprego, doença invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência 
em circunstâncias fora de seu 
controle.”

Esta pesquisa, através de 
uma revisão integrativa da literatura e 

análise comparativa, objetiva investigar 
a correlação entre o desenvolvimento 
socioeconômico, medido pelo 
Produto Interno Bruto per capita, e a 
implementação de políticas públicas 
de cuidados paliativos em diferentes 
contextos nacionais. A pesquisa busca 
compreender como as diretrizes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) influenciam a 
estruturação e a oferta desses serviços. 
Adicionalmente, a pesquisa se propõe 
a analisar a contribuição dos cuidados 
paliativos para a expansão das 
capacidades humanas, conforme a 
perspectiva de Amartya Sen, e para o 
alcance dos ODS. Por fim, o estudo visa 
identificar os determinantes da qualidade 
e do acesso aos cuidados paliativos, 
com o intuito de fornecer subsídios para 
a formulação de políticas públicas mais 
equitativas e eficazes.
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e diminuindo o risco para doenças 
crônicas não transmissíveis como 
a obesidade e diabetes e nas mães 
reduzindo a incidência de depressão 
pós parto, câncer de mama e de ovário 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Para alcançar esses benefícios 
de maneira ampla e sustentável, a 
comunicação e a educação sobre 
a importância do aleitamento são 
indispensáveis. A abordagem 
comunicacional deve ser eficaz e sensível 
ao contexto sociocultural das mulheres, 
englobando o pré-natal e estendendo-
se ao período do parto e puerperal, com 
profissionais de saúde capacitados para 
esclarecer dúvidas, aliviar ansiedades 
e desconstruir mitos relacionados 
à amamentação (BRANDÃO et al., 
2012). Nesse sentido, estratégias 
comunicacionais direcionadas e políticas 
públicas de incentivo são fundamentais 
para prolongar e fortalecer a prática do 
aleitamento materno, promovendo um 

1. Introdução

A amamentação desempenha 
um papel fundamental não apenas na 
saúde da mãe e da criança, mas também 
no desenvolvimento socioeconômico 
regional e na promoção dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
sendo uma prática tão importante 
que se enquadra em todas ODS. O 
aleitamento materno contribui de forma 
significativa para a saúde pública, pois 
reduz a mortalidade infantil e melhora o 
desenvolvimento cognitivo e imunológico 
das crianças, além de fortalecer o 
vínculo mãe-filho, o que traz benefícios 
ao bem-estar social e à economia 
regional, ao diminuir os custos com 
saúde pública e com a fabricação dos 
substitutos de leite materno assim como 
com os insumos necessários para a 
sua administração. Também incentiva a 
produtividade a longo prazo melhorando 
a capacidade intelectual dessas crianças 
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impacto positivo no desenvolvimento 
regional e nos ODS. 

Bennett e Kearney (2018) 
identificam que a intenção pré-natal de 
amamentar, o apoio social e a resiliência 
materna são elementos-chave para 
uma experiência positiva, reduzindo 
as chances de abandono precoce. 
Combinando estratégias de apoio social, 
políticas regionais e comunicação 
eficaz, o aleitamento materno pode 
ser promovido e protegido, gerando 
benefícios duradouros tanto para as 
famílias quanto para o desenvolvimento 
das regiões.

O acolhimento nas unidades 
de saúde desempenha um papel 
fundamental na rede de apoio ao 
aleitamento materno. A forma como os 
profissionais abordam o tema e o seu 
conhecimento pode ser decisiva para 
o sucesso ou não de uma mãe em 
amamentar. Sendo a comunicação e o 
acolhimento os pilares para a efetividade 
do aleitamento, esta pesquisa tem como 
objetivo analisar o acolhimento oferecido 
e a maneira como as informações são 
adquiridas e transmitidas às lactantes. 
Além disso, busca-se avaliar onde essas 
mulheres obtiveram ou procuraram 
informações sobre a prática de 
amamentação.

2 Referencial Teórico-Acadêmico-
Documental 

2.1 Aleitamento Materno e 
desenvolvimento

A saúde infantil é essencial 

para o desenvolvimento sustentável de 
uma região. Os primeiros 1.000 dias de 
vida representam um período crucial 
para intervenções que promovam o 
desenvolvimento físico, psicológico e 
social da criança e terão impacto em 
toda a sua vida (CHENCINSKI,2021). 
A nutrição adequada durante essa fase 
é um dos principais pilares para que 
esse desenvolvimento se dê de forma 
adequada e o aleitamento materno 
desempenha um papel fundamental, 
principalmente durante os 6 primeiros 
meses de vida. Uma boa nutrição no 
início da vida impactará diretamente na 
mortalidade infantil, na incidência de 
doenças infecto contagiosas e doenças 
crônicas não transmissíveis além de 
melhorar o desenvolvimento cognitivo 
e físico das crianças, garantindo que 
elas possam atingir todo seu potencial 
genético. Ao reduzir a incidência de 
várias doenças, o aleitamento materno 
promove uma utilização racional dos 
recursos públicos. O leite materno é 
o padrão ouro de alimentação nos 
primeiros 6 meses de vida.  

Para o professor da Universidade 
de Harvard e ganhador do prêmio Nobel, 
Amartya Kumar Sen, a melhora da vida 
e da liberdade para realizar as próprias 
escolhas, mostra o desenvolvimento 
da região que o indivíduo habita (SEN, 
1999). No contexto do desenvolvimento 
regional, o aleitamento materno 
proporciona benefícios à saúde infantil 
que aumentam suas oportunidades ao 
longo da vida.

Para favorecer um início de 
vida saudável, políticas públicas que 
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incentivem e apoiem o aleitamento 
materno são necessárias, podendo levar 
a uma diminuição nas desigualdades 
sociais e econômicas. O aleitamento 
materno cria uma base para que as 
pessoas possam exercer suas escolhas 
de maneira ampla o que vem de 
encontro à visão de Amartya Sen de 
desenvolvimento, como a promoção 
das liberdades e capacidades humanas 
(SEN, 1999).

O economista brasileiro Celso 
Furtado ressalta a importância de 
reduzir as desigualdades estruturais 
e promover um desenvolvimento 
sustentável baseado na autonomia local. 
Em sua análise, Furtado argumenta 
que o subdesenvolvimento persiste 
devido à dependência econômica e às 
desigualdades regionais, apontando a 
necessidade de políticas que valorizem 
a saúde e a educação como elementos 
essenciais ao desenvolvimento 
(FURTADO, 1980).

Considerando essa perspectiva, 
o aleitamento materno pode ser 
entendido como uma prática que fortalece 
as estruturas regionais de saúde e de 
educação. A amamentação, ao reduzir 
a ocorrência de doenças, promover o 
vínculo materno e melhorar a nutrição 
infantil, contribui para a criação de um 
capital humano saudável e robusto, 
essencial para o avanço socioeconômico 
das regiões menos favorecidas. Dessa 
forma, a implementação de programas 
locais que incentivem o aleitamento 
materno auxilia no fortalecimento da 
infraestrutura de saúde e reduz a 
dependência de recursos externos para 

essas áreas (FURTADO, 1980).
Nesse contexto, tanto a visão 

de Celso Furtado quanto a de Amartya 
Sem, convergem para a ideia de que 
o desenvolvimento regional eficaz 
depende de políticas que priorizem o 
fortalecimento das capacidades humanas 
e a autonomia das comunidades. O 
aleitamento materno, sendo uma prática 
de baixo custo e com grande impacto 
na saúde pública, possibilita uma 
redistribuição de recursos, melhorando a 
qualidade de vida e reduzindo a pressão 
sobre os sistemas de saúde regionais. 
Dessa maneira, promover o aleitamento 
materno como parte de políticas 
públicas regionais reflete a visão de 
ambos os autores sobre a importância 
do desenvolvimento humano e de 
estruturas regionais para alcançar um 
desenvolvimento sustentável e equitativo 
(SEN, 2000; FURTADO, 1980).

Ambas as teorias convergem na 
ideia de que o desenvolvimento regional 
eficaz exige políticas voltadas para o 
fortalecimento humano e a autonomia 
local. O aleitamento materno é uma 
prática de baixo custo e alto impacto 
na saúde pública, permitindo uma 
redistribuição de recursos que melhora 
a qualidade de vida e reduz a pressão 
sobre sistemas de saúde regionais.

O aleitamento materno pode ser 
examinado sob a ótica das relações de 
poder e dos mecanismos de controle 
social propostos por Michel Foucault. 
Para Foucault, o desenvolvimento não se 
limita ao progresso econômico, mas está 
intrinsecamente relacionado ao modo 
como a sociedade organiza e regula 
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a vida dos indivíduos, influenciando 
comportamentos e práticas sociais 
(FOUCAULT, 1979). Nessa perspectiva, 
o incentivo ao aleitamento materno nas 
políticas públicas pode ser entendido 
como uma prática biopolítica, ou seja, 
uma intervenção do poder estatal 
sobre a vida e a saúde da população, 
especialmente das mulheres e das 
crianças, tornando-se um meio de 
moldar comportamentos saudáveis 
que, no longo prazo, promovem o 
desenvolvimento humano e social.

2.2 Aleitamento Materno e ODS

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) propôs em 2015 a Agenda 
2030, composta por 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 
buscam erradicar a pobreza, proteger 
o planeta e assegurar prosperidade 
para todos. Os ODS englobam áreas 
essenciais como educação de qualidade, 
igualdade de gênero, água potável e 
saneamento, e trabalho decente, visando 
um desenvolvimento equilibrado entre 
fatores econômicos, sociais e ambientais 
(United Nations, 2015).

O aleitamento materno é 
uma prática que contribui diretamente 
para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Efetuando sua promoção há um aumento 
nas taxas de crianças amamentadas 
o que impactará nos ODS já que o 
aleitamento materno contempla todos os 
objetivos como elencado abaixo.

  

ODS 1 – Erradicação da Pobreza
O aleitamento materno é 

um recurso gratuito e acessível que 
fornece nutrição essencial nos primeiros 
meses de vida. Por ser gratuito impacta 
principalmente nas famílias de baixa 
renda que não precisarão dispor de 
recursos para aquisição de substitutos 
do leite materno e insumos como 
mamadeiras e bicos, sendo estes 
direcionados para outras necessidades 
familiares. 

 
ODS 2 – Fome Zero e Agricultura 

Sustentável
A amamentação é essencial 

para enfrentar a fome e a desnutrição, 
assegurando que o bebê tenha 
acesso aos nutrientes fundamentais 
nos primeiros meses de vida. Além 
disso, o aleitamento materno diminui a 
necessidade de fórmulas infantis, o que 
contribui para preservar os recursos 
naturais e reduzir o impacto ambiental 
relacionado à produção e distribuição do 
leite em pó.

 
ODS 3 – Saúde e Bem-estar
O aleitamento materno 

promove a saúde tanto da mãe quanto 
do bebê, ajudando a diminuir as taxas 
de mortalidade e doenças na infância, 
além de prevenir infecções, fortalecer 
o sistema imunológico neste período 
da vida também reduz as chances de 
doenças crônicas como a obesidade 
na vida adulta dessas crianças. Para 
as mães que amamentam há uma 
diminuição da incidência de câncer 
de mama e ovário (WORLD HEALTH 
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ORGANIZATION, 2024).
 
ODS 4 – Educação de Qualidade
Ao promover o desenvolvimento 

cognitivo, a amamentação apoia o 
desempenho escolar e futuro educacional 
da criança. Crianças que foram 
amamentadas tendem a apresentar 
melhores resultados escolares e 
cognitivamente mais desenvolvidas 
(CHENCINSKI,2021).

 
ODS 5 – Igualdade de Gênero
Espaços para amamentação 

e ordenha nos ambientes de trabalho 
e licença maternidade facilitam a 
harmonização entre o cuidado com 
os filhos e as demandas profissionais, 
promovendo equidade para mulheres no 
ambiente de trabalho (BRASIL,2023).

 
ODS 6 – Água Potável e 

Saneamento
O aleitamento materno evita o 

uso de água para o preparo de fórmulas 
infantis o que permite que as crianças 
não sejam expostas à água contaminada.

 
ODS 7 – Energia Renovável e 

Acessível
A produção de leite em pó e 

fórmulas exige um alto consumo de 
energia e recursos naturais. Ao promover 
o aleitamento materno, reduz-se a 
demanda energética necessária para a 
produção, transporte e preparo desses 
produtos. 

 

ODS 8 – Trabalho Digno e 
Crescimento Econômico

O aleitamento materno contribui 
para a produtividade a longo prazo ao 
assegurar uma infância saudável, o que 
resulta em adultos mais capacitados 
e produtivos. Políticas que incentivam 
a amamentação no ambiente de 
trabalho promovem o equilíbrio entre 
trabalho e família para as mulheres 
(CHENCINSKI,2021).

 
ODS 9 – Indústria, Inovação e 

Infraestrutura
A criação de espaços 

adequados para amamentação em 
locais de trabalho e espaços públicos 
é uma inovação necessária para apoiar 
a saúde materno-infantil, promovendo 
infraestrutura voltada ao bem-estar 
(CHENCINSKI,2021).

 
ODS 10 – Redução das 

Desigualdades
A amamentação pode reduzir 

as desigualdades em saúde, pois 
é um recurso universal que oferece 
nutrição adequada para todas as 
crianças, independentemente do status 
socioeconômico.

 
ODS 11 – Cidades e 

Comunidades Sustentáveis
Cidades que incentivam o 

aleitamento materno com espaços 
apropriados e apoio comunitário 
promovem uma comunidade mais 
saudável e sustentável, integrando 
a saúde infantil como um aspecto 
importante da agenda política e 
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planejamento urbano.
 
ODS 12 – Produção e consumo 

sustentáveis
O aleitamento materno 

reduz a dependência de produtos 
industrializados, como fórmulas infantis, 
que possuem alto custo ambiental. 
Dessa forma, promove um consumo 
mais responsável e sustentável.

 
ODS 13 – Ação Contra a 

Mudança Global do Clima
A redução no consumo de leite 

em pó e fórmulas infantis por meio da 
amamentação diminui as emissões 
de carbono associadas à produção 
e ao transporte desses produtos. A 
amamentação respeita a natureza. Não 
gera gasto de papel, alumínio, lata, 
plástico e árvores não são cortadas 
(DAVIDOVE; DORSEY,2019).

 
ODS 14 e 15 – Vida na Água e 

Vida Terrestre
Ao reduzir a demanda por 

fórmulas infantis, o aleitamento materno 
diminui a pressão sobre a criação de 
gado, que impacta o uso de recursos 
naturais e o desmatamento, beneficiando 
o ecossistema. Também diminui o 
consumo de água pois para a produção 
de 1 kg de leite em pó são necessários 
4700L de água (DAVIDOVE; DORSEY, 
2019).

 
ODS 16 – Paz, Justiça e 

Instituições Eficazes
O aleitamento materno contribui 

para a promoção de um ambiente de 

cuidado e desenvolvimento humano, que 
resulta em sociedades mais saudáveis 
e seguras. Instituições que incentivam 
essa prática refletem uma atuação em 
prol da saúde e justiça social.

ODS 17 – Parcerias para a 
implementação dos objetivos

A promoção do aleitamento 
materno depende da colaboração 
entre governos, ONGs, comunidades e 
instituições de saúde, tornando-se uma 
prática que fortalece parcerias para o 
desenvolvimento sustentável.

 
2.3 Comunicação em Aleitamento 
materno

A análise do aleitamento 
materno, fundamentada nas teorias 
da comunicação, ressalta como as 
estratégias comunicacionais exercem 
influência fundamental na arquitetura 
discursiva que constitui o pilar dessa 
prática enquanto pauta de saúde pública. 
As teorias de comunicação, em particular 
as teorias da comunicação em massa e 
da comunicação interpessoal, permitem 
compreender como o conhecimento 
acerca do aleitamento materno é 
transmitido, propagado e internalizado 
pelas mães.

Sobre o prisma da teoria de 
comunicação em massa, compreende-
se a eficácia das campanhas públicas 
em relação ao aleitamento materno, 
seu alcance e impacto nas respectivas 
audiências, ou seja, nas mães e na 
população em geral, assim como 
nos discursos que constroem e/
ou naturalizam conhecimentos e 
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desinformações relacionados a essa 
prática. De acordo com essa teoria, 
meios de comunicação como televisão, 
rádio e mais recentemente, redes sociais 
desempenham um papel determinante 
na formação de atitudes e práticas ao 
oferecerem informação a um grande 
público (MCQUAIL, 2010). Assim, as 
campanhas públicas de conscientização 
sobre a amamentação contribuem para 
educar e conscientizar as mães sobre os 
benefícios da prática. A maneira como 
essas mensagens são elaboradas, suas 
estratégias de persuasão, argumentação 
e apelo racional e emocional, afetam 
diretamente sua eficácia.

A teoria da comunicação 
interpessoal desempenha um papel 
essencial na promoção do aleitamento 
materno ao focar nas interações diretas e 
pessoais entre os indivíduos (GOFFMAN, 
2004/ CARL, 1992). Essas interações 
enfatizam as relações próximas, 
como aquelas entre profissionais de 
saúde e mães, em termos de troca de 
informações, apoio emocional e moral. 
Informações específicas e contextuais, 
fornecidas diretamente e de maneira 
personalizada por enfermeiras, médicos 
e consultores de amamentação, 
impactam significativamente a aceitação 
e sucesso do aleitamento materno ao 
responder dúvidas específicas, ajustar 
as informações de acordo com as 
necessidades de cada mãe e oferecer 
encorajamento nos primeiros desafios 
da amamentação (ALMEIDA; LUZ; UED, 
2015).

Segundo a teoria do 
agendamento (Agenda-setting), os 

meios de comunicação determinam o 
que as pessoas consideram relevante ao 
estabelecer a agenda da população e da 
opinião pública e política. Nesse sentido, 
a cobertura sobre amamentação, 
por meio de anúncios em artigos e 
propagandas, eleva a conscientização 
pública e a percepção da importância 
do fenômeno, além de estimular tanto 
indivíduos quanto autoridades a adotarem 
medidas concretas. A mídia não apenas 
educa o público sobre amamentação, 
como também contribui para a opinião 
pública sobre alimentação infantil, o 
que incentiva as estruturas sociais a 
desenvolverem políticas de apoio ao 
aleitamento (McCOMBS; SHAW, 1972).

A teoria da persuasão, baseada 
nos estudos de Cialdini (2001), 
explora como os indivíduos podem ser 
influenciados a fazer algo com base em 
estratégias específicas. Campanhas 
de saúde pública que promovem o 
aleitamento materno frequentemente 
incorporam princípios de persuasão, 
como autoridade (usando profissionais 
de saúde e especialistas como 
fonte de informação), reciprocidade 
(demonstrando os benefícios da 
amamentação tanto para mãe 
quanto para a criança) e prova social 
(mostrando altas taxas de amamentação 
na comunidade para mostrar que isso é 
uma norma. 

As teorias da comunicação 
oferecem uma ampla base teórica para as 
estratégias de promoção do aleitamento 
materno. Uma campanha de mídia de 
massa, interações interpessoais com 
profissional de saúde, cobertura midiática 
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e técnicas de persuasão promovem a 
conscientização pública e a intenção 
de amamentar. Assim a comunicação é 
uma ferramenta essencial na promoção 
do desenvolvimento infantil e da saúde 
pública em geral.

2.4 Politicas públicas e Aleitamento 
Materno

Uma política pública 
apresenta dois elementos essenciais: 
intencionalidade pública e resposta a 
um problema (SECCHI,2014). No caso 
do aleitamento materno, o problema é 
a baixa taxa de amamentação exclusiva 
nos primeiros meses de vida, considerada 
essencial pela OMS e pelo Ministério 
da Saúde para o desenvolvimento da 
criança. As políticas públicas de promoção 
ao aleitamento buscam diminuir essa 
lacuna entre a recomendação ideal e a 
prática, respondendo a esse problema 
com diretrizes e normas claras.

A política inclui campanhas 
educativas, ações de apoio nas unidades 
de saúde, incentivo à prática do 
aleitamento no trabalho, como salas de 
amamentação e pausas no expediente, 
além de leis que garantem o direito de 
amamentar. Esses elementos compõem 
a política pública voltada à promoção 
do aleitamento materno, resultado de 
um esforço conjunto para enfrentar 
um problema de real importância para 
a saúde pública e o crescimento da 
criança.

2.5 Legislação e Aleitamento materno

A amamentação é uma questão 
de saúde pública extremamente 
relevante no Brasil, sendo protegida 
e promovida por diversas legislações 
que asseguram o direito da criança à 
amamentação, assim como os direitos 
das mães e pais durante esse período. 
A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
o ECA, determina no Artigo 4º que “a 
família, a comunidade, a sociedade em 
geral e o poder público devem assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos relativos à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária.” E 
no Artigo 8º, parágrafo 3º, destaca que 
“em se tratando de amamentação ou 
aleitamento, a mãe será encaminhada 
para grupos de apoio ao aleitamento.” 

A Lei nº 11.265, de 3 de janeiro 
de 2006, regula a comercialização de 
produtos alimentícios para lactentes 
e crianças de primeira infância, além 
de produtos relacionados ao cuidado 
infantil. Essa lei visa evitar a promoção 
comparativa de produtos alimentares 
em relação ao aleitamento materno. A 
Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, 
conhecida como Lei da Primeira Infância, 
trata o aleitamento materno como 
aspecto essencial para o bem-estar geral 
da criança nos primeiros cinco anos. A 
lei abrange amplas medidas de apoio à 
amamentação em todas as esferas de 
governo, integrando serviços de saúde e 
apoio às famílias.

Além disso, a legislação apoia 
os direitos das mães que amamentam, 
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como o direito à licença-maternidade, um 
dos principais aspectos dessa proteção. 
De acordo com a Lei nº 11.770, de 9 de 
setembro de 2008, as trabalhadoras têm 
direito a 120 dias de licença-maternidade, 
que podem ser estendidos para 180 dias 
em casos de empresas que participam 
do Programa Empresa Cidadã e para 
servidoras públicas. Esse período é 
essencial para que a mãe se recupere do 
parto e inicie a amamentação, garantindo 
o vínculo afetivo entre mãe e filho. A CLT, 
no art. 396, também prevê o direito das 
mulheres a dois descansos de meia 
hora durante a jornada de trabalho para 
amamentar os filhos até os seis meses 
de idade.

A Lei nº 13.257/2016 reforça a 
importância do apoio à amamentação, 
estabelecendo diretrizes para que as 
mães possam conciliar a amamentação 
com suas atividades profissionais. Já 
os pais que trabalham em empresas 
cidadãs têm direito a uma licença 
ampliada de 20 dias, possibilitando 
suporte ao binômio mãe-filho nesse 
início de vida e atuando como rede de 
apoio à amamentação. Dessa forma, 
a Política Nacional de Aleitamento 
Materno, criada pelo Ministério da Saúde, 
estabelece diretrizes para promover, 
proteger e apoiar o aleitamento materno, 
assegurando que mães e pais recebam 
informações e suporte adequados para 
amamentar o filho.

2.6 Aleitamento e SUS

O Sistema Único de Saúde 
(SUS) desempenha um papel central 

na promoção e proteção do aleitamento 
materno no Brasil, com políticas que visam 
incentivar essa prática essencial para a 
saúde de mães e bebês, contribuindo 
também para o desenvolvimento 
sustentável. As políticas de incentivo ao 
aleitamento materno são implementadas 
em várias esferas governamentais — 
federal, estadual e municipal — com cada 
instância assumindo responsabilidades 
específicas para a efetivação dessas 
ações.

No âmbito federal, o Ministério da 
Saúde atua diretamente na formulação 
de políticas públicas e programas que 
promovam o aleitamento materno, 
garantindo suporte às mães e famílias 
em todo o território nacional. Uma das 
iniciativas federais mais relevantes 
é a Política Nacional de Aleitamento 
Materno, que visa orientar, proteger e 
apoiar a prática por meio de campanhas 
de conscientização, formação de 
profissionais de saúde e iniciativas 
legislativas de proteção ao direito 
de amamentar. Destacam-se ainda 
programas como o "Rede Amamenta e 
Alimenta Brasil", que busca capacitar 
profissionais e apoiar práticas de 
saúde que incentivem a amamentação 
e a alimentação saudável na infância, 
promovendo a saúde pública e reduzindo 
riscos nutricionais (BRASIL,2023).

As secretarias estaduais de 
saúde têm a função de adaptar e 
implementar as diretrizes federais, 
integrando-as às realidades locais. No 
caso do aleitamento materno, a atuação 
estadual envolve o apoio a bancos de leite 
humano e a disseminação de campanhas 
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estaduais para incentivar o aleitamento 
nas comunidades. Programas estaduais, 
como a formação e a capacitação de 
equipes de apoio, são essenciais para 
ampliar o alcance do SUS em regiões 
específicas, assegurando que a prática 
do aleitamento materno seja protegida 
e incentivada em todo o estado (SÃO 
PAULO, 2017).

Nos municípios, a 
responsabilidade principal é a execução 
direta das políticas de incentivo ao 
aleitamento materno, integrando ações 
nos postos de saúde e nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), locais onde 
ocorre a maioria dos atendimentos 
materno-infantis. As equipes municipais, 
compostas por profissionais de 
enfermagem, pediatra, nutricionistas e 
agentes comunitários de saúde, oferecem 
orientações práticas e apoio direto às 
mães para amamentação, contribuindo 
para a manutenção e prolongamento 
da prática. Além disso, o Programa 
Saúde da Família (PSF), fundamental 
no nível municipal, atua diretamente no 
acolhimento e acompanhamento das 
lactantes, promovendo o aleitamento 
materno como estratégia de saúde 
comunitária.

2.7 Aleitamento Materno

O leite materno é vital para a 
saúde e o desenvolvimento das crianças 
e de suas mães. Essas premissas 
são amplamente reconhecidas por 
instituições como, Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Fundo da Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 
e Ministério da Saúde. De fato, para além 
de todos os benefícios imunológicos, 
nutricionais e afetivos para a criança, o 
leite materno tem um papel essencial no 
domínio da saúde pública.

O leite materno contem além de 
proteínas, carboidratos e lipídios, fatores 
bioativos como hormônios, anticorpos e 
enzimas que promovem a maturação do 
sistema gastrointestinal e imunológico 
além de participarem do desenvolvimento 
intelectual e motor da criança. Devido 
a esses nutrientes há uma diminuição 
nas infecções gastrointestinais, 
respiratórias, otites e eles vão contribuir 
para a prevenção de doenças crônicas 
não transmissíveis como diabetes e 
obesidade ao longo da vida (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2024). 
A OMS afirma que a amamentação 
exclusiva pode reduzir a mortalidade 
infantil em cerca de 13% (BRASIL, 
2021). A composição do leite materno 
é dinâmica e adapta-se à idade 
gestacional do recém-nascido ajustando-
se continuamente às mudanças nas 
necessidades nutricionais da criança à 
medida que os dias passam, modificando 
seu volume, conteúdo calórico e outros 
componentes essenciais, um exemplo 
são as mães de bebês prematuros que 
produzem um leite com mais calorias do 
que aquelas dos bebês que nasceram a 
termo (TUMAS, 2024). 

Para as mães, a amamentação 
diminui o tempo de recuperação 
pós parto e a perda sanguínea além 
de auxiliar no retorno ao peso pré-
gestacional. A amamentação exclusiva 
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por período prolongado está associada 
a uma diminuição no risco de câncer 
de mama e de ovário. O ato de 
amamentar fortalece o vínculo mãe-filho 
e reduz o risco de depressão pós parto, 
promovendo bem estar psicológico das 
mães (CHENCINSKI,2021).

A UNICEF enfatiza que o apoio 
à amamentação deve ser uma estratégia 
de saúde pública pois o aleitamento 
materno contribui para o desenvolvimento 
infantil, saúde das crianças e das mães, 
desta maneira reduzindo os custos 
com tratamentos de doenças que são 
evitadas pela amamentação. Uma 
criança que foi amamentada tem um 
melhor desenvolvimento cognitivo o 
que vai aumentar suas capacidades 
produtivas no futuro (UNICEF, 2017).

3 Procedimentos Metodológicos 

Esta pesquisa, de natureza 
descritiva e exploratória, utiliza um estudo 
de campo com abordagem qualitativa. 
Será aplicado um questionário (quadro1) 
com perguntas abertas tanto para 
profissionais de saúde das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) quanto para 
lactantes que utilizam esses serviços. 
A pesquisa será realizada mediante 
assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido pelos participantes. 
Atualmente, aguarda-se a liberação da 
Secretaria de Saúde de Franca/SP para 
que o projeto possa ser submetido ao 
Comitê de Ética da Centro Universitário 
Municipal de Franca (UNIFACEF).

Quadro 1:
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4 Resultados Parcial/Final 

O levantamento inicial da 
literatura sobre aleitamento materno 
evidencia sua importância econômica, 
social e para a melhoria da saúde. 
Aguardamos a coleta de dados para 
avaliar o nível de conhecimento sobre 
o aleitamento materno e como a 
comunicação desse tema é conduzida 
nas unidades de saúde.

5 Considerações Parcial/Final 

Ao identificar falhas na 
comunicação e lacunas no conhecimento 
sobre o aleitamento materno, poderemos 
propor políticas públicas mais eficazes 
de apoio a essa prática. O aumento 
das taxas de amamentação em uma 
população demonstra impactos positivos 
significativos na saúde infantil e materna, 
na economia e no desenvolvimento 
sustentável, além de reduzir os custos 
com saúde pública a longo prazo. Assim, 
com estratégias bem fundamentadas, é 
possível não apenas promover a saúde 
e o bem-estar, mas também fortalecer 
o desenvolvimento socioeconômico e 
contribuir para o alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, 
especialmente aqueles relacionados 
à saúde, educação e redução das 
desigualdades. 
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Palavras-Chave: políticas públicas; 
pessoas com deficiência; Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

trabalhando, sendo 93% destes em 
empresas com mais de 100 empregados. 
Reflexo da Lei n. 8213/1991, conhecida 
como “Lei de Cotas”, que obriga 
empresas com mais de 100 empregados 
a contratarem PCD, em percentuais 
mínimos.

Segundo Weber (1864-1920), 
o trabalho dignifica o homem, logo, 
o homem, independentemente de 
suas limitações, almeja ser inserido 
ao mercado de trabalho e ter sua 
independência financeira. Nesse sentido, 
o trabalho efetivamente contribuirá para a 
inclusão social desse grupo de pessoas, 
permitindo-lhes o acesso à elementos 
básicos, mas fundamentais para o bem-
estar e convívio social.

Para tanto, políticas públicas 
são importantes para a reflexão, bem 
como para a conscientização de uma 
igualdade. Uma igualdade material 
aristotélica, de modo que se trate o 
igual de forma igual e o desigual com 

1. Introdução

Viver em sociedade sempre 
foi uma necessidade de todos os 
seres humanos, porque ninguém 
consegue viver sozinho, haja vista as 
necessidades básicas de alimentação e 
abrigo. Imprescindíveis, ainda, além das 
necessidades materiais, as necessidades 
espirituais e psicológicas, como afeto, 
carinho, amor, fé e esperança (Dallari, 
2014). Historicamente, vislumbram-
se várias formas de sobrevivência: da 
marginalização à socialização. Assim, 
este continua sendo o grande desafio 
das pessoas com deficiência (PCD), 
colocadas à margem pela sociedade 
desde os tempos antigos (Schneider, 
2021, p. 30).

De acordo com pesquisa 
divulgada pelo IBGE – terceiro trimestre 
de 2022 - estima-se que há 18,6 milhões 
de PCD no Brasil. E, no mercado 
de trabalho, 545,9 mil delas estão 
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desigualdade, na proporção de suas 
desigualdades. 

Nesse diapasão, para se 
alcançar referida igualdade material, 
o Estado, além do Terceiro Setor – 
entidades sem fins lucrativos, buscam 
criar mecanismos que equilibrem as 
desigualdades sociais. Muitos desses 
mecanismos são traduzidos em políticas 
públicas.

Políticas públicas 
implementadas, no cenário nacional, com 
a finalidade de promover os princípios 
e metas estabelecidos no Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 da 
Agenda Global 2030 das Nações Unidas 
– promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, o 
emprego pleno e produtivo e o trabalho 
decente para todos. 

Depreende-se, pois, a 
importância do estudo do tema em 
questão à nossa sociedade, porquanto, 
conforme dito alhures, o ser humano 
não fora criado para viver só, mas 
em comunidade, no entanto, em uma 
sociedade consciente, responsável e 
sustentável.

Faz-se necessário, assim, uma 
discussão, mais aprofundada, sobre 
a implementação de políticas públicas 
voltadas à inserção das PCD ao mercado 
laboral, observando-se os preceitos 
jurídicos fundamentais, bem como as 
diretrizes traçadas pelos ODS.

A pergunta norteadora no 
presente trabalho: quais políticas 
públicas vigentes no Brasil, acerca 
da inclusão das PCD ao mercado de 
trabalho, alinham-se com o ODS 8 da 

Agenda 2030?
Logo, a partir da revisão 

bibliográfica, a pesquisa possui como 
objetivo geral discutir políticas públicas 
vigentes no país que se alinham com o 
ODS 8 e compreender alguns de seus 
impactos sociais.

Para tanto, está sendo realizada 
uma pesquisa exploratória qualitativa 
baseada essencialmente de dados 
secundários. Trata-se de um pré-projeto 
de Dissertação de Mestrado. 

Insere-se dentro da linha de 
pesquisa Desenvolvimento Social e 
Políticas Públicas. 

Assim, o presente trabalho 
encontra-se dividido por esta introdução; 
na sequência, um referencial teórico-
acadêmico-documental, que apresentará 
o cenário histórico das PCD, os ODS, 
contextualizando o assunto no ODS 
8 e, após, serão apresentados os 
procedimentos metodológicos; na 
sequência, o resultado parcial e finaliza-
se com as considerações finais e 
referências.

2 Referencial Teórico-Acadêmico-
Documental 

O referencial teórico para 
fins dessa pesquisa aborda o cenário 
histórico das PCD, após será abordado 
o ODS 8 da Agenda 2030 da ONU e 
também a análise das políticas públicas.

2.1 O cenário histórico das pessoas com 
deficiência (PCD)

A história revelou, em muitas 
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situações, perseguições diretas, ou 
até mesmo indiretas, que culminaram 
com a morte precoce de milhares de 
PCD. No início da Segunda Guerra 
Mundial, indivíduos que tinham algum 
tipo de deficiência física, retardamento 
ou doença mental, simplesmente eram 
executados pelo programa que os nazistas 
chamavam de “T-4” ou “Eutanásia”. 
Logo, os deficientes físicos e mentais 
eram considerados inservíveis, portanto, 
inúteis à sociedade, considerados, 
ainda, uma ameaça à pureza genética 
ariana. Estima-se que cerca de 200 mil 
PCD foram exterminadas pelos nazistas 
entre 1940 e 1945. Destarte, “bebês, 
deficientes e crianças pequenas também 
eram assinados com injeções de doses 
letais de drogas, ou por abandonamento, 
quando morriam de fome ou por falta de 
cuidados. Os corpos das vítimas eram 
queimados em grandes fornos chamados 
de crematórios” (Encyclopedia, 2023).

Na chamada era primitiva, “a 
ausência de uma capacidade motora, 
auditiva, visual ou mental prejudicava 
a exploração do ambiente natural por 
alimento, levando-o a sucumbir diante 
da natureza” (Schneider, 2021, p. 30). 

Na era antiga, os deficientes 
eram simplesmente assassinados por sua 
aparência. “Caso, ao nascer, a criança 
apresentasse qualquer manifestação 
que pudesse atentar contra o ideal 
prevalecente, era eliminada” (Schneider, 
2021, p. 31).

Segundo Schineider (2021), na 
Idade Média, a religião contribuiu para “a 
marginalização ou até para a morte da 
pessoa deficiente”, tendo em vista que 

a igreja “não os considerava dignos de 
participar da ordem natural”, haja vista 
que a deficiência era encarada como um 
castigo de Deus. “Não sendo ‘parecidos 
com Deus’ as pessoas com deficiência 
(ou imperfeições) eram postas à margem 
da condição humana”.

Da Idade Média à Modernidade, 
“algumas famílias esconderam os 
filhos deficientes da sociedade”, pois 
se revoltavam quando “percebiam que 
um filho(a) ou irmão possuía alguma 
deficiência”. Do mesmo modo, “algumas 
instituições de apoio e atenção aos 
deficientes também adotaram esse 
comportamento, escondendo seus 
‘alunos’ e se tornando um depósito de 
gente sem futuro e sem razão de viver” 
(Schneider, 2021, p. 32).

Schneider (2021) ensina que, 
desse modo, seja nos tempos antigos; 
seja na idade contemporânea, a verdade 
é que se espera algum tipo de limitação 
do ser humano, conquanto haja esforços 
no sentido contrário. 

Também nesse sentido é o 
entendimento da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), porquanto “o simples 
fato de estar vivo prediz que, em algum 
momento, alguma condição, externa 
ou interna, reduzirá a capacidade física 
ou intelectual, de modo transitório ou 
permanente de todos os indivíduos”.

Limitação advinda de um fatídico 
acidente, uma doença, ou simplesmente 
de um inevitável envelhecimento, que 
comprometerá a funcionalidade do corpo. 
Por falar em funcionalidade do corpo, 
enquanto exercida, todo ser humano 
reúne habilidades e capacidades 
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incomensuráveis. 
Dito isso, nota-se que não há 

paradigmas ou condições no tocante à 
cor da pele, gênero, orientação sexual, 
religião, notadamente PCD, para o 
cumprimento, ou o exercício, de um 
trabalho. Afinal, em 1921, um cidadão 
perdeu o movimento das pernas e, 
depois disso, foi eleito governador de 
Nova York e presidente dos Estados 
Unidos, reeleito presidente outras três 
vezes - Franklin D. Roosevelt (TODA 
MATÉRIA, 2023).

Ou Stephen Hawking 
(Orto Ponto, 2023), reconhecido 
internacionalmente por sua contribuição 
à ciência, vítima de uma doença 
degenerativa. Ainda, Beethoven 
(Carneiro, 2023), gênio musical, que 
sofreu problemas de audição, entre 
tantas outras personalidades.

Elas não são inferiores, ou 
menos capazes intelectualmente, 
evidentemente.

Superaram barreiras visíveis 
e, outrossim, invisíveis, preconceitos, 
discriminação e adversidades. Assim 
sendo, “falar de diversidade é transitar 
pelo eixo da empatia e do preconceito”, 
enquanto que a inclusão social não pode 
ser encarada como um mero favor, ou 
até mesmo uma forma de compensação. 
Trata-se de “uma questão de justiça – 
literalmente – é algo que traz ganhos 
reais para todos, governos, sociedade e 
para empresas em que ela for a regra, 
não a exceção” (Schneider, 2021, p. 
9-11).

Desse modo, é necessário 
entender que as PCD podem executar 

atividades sociais desde que o ambiente 
ao redor seja, evidentemente, adaptado 
à sua possível limitação. Assim, as 
potencialidades da PCD devem ser 
efetivamente executadas em um 
ambiente compatível com a sua atividade 
e limitação.

Após o breve contexto histórico 
das PCD, na sequência serão abordadas 
algumas considerações relevantes 
acerca do ODS 8 da Agenda 2030 da 
ONU.

2.2 O Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável número 08 da agenda 2030 
da ONU

Globalmente, o efetivo impacto 
do homem ao meio ambiente tornou-se 
o centro da ação do desenvolvimento 
sustentável (Schneider, 2021, p. 113).

Pensar na limitação e escassez 
dos recursos naturais, bem como nas 
futuras gerações é o novo desafio, além 
de ser uma necessidade imperiosa.

Buscar justiça social, sem 
olvidar das garantias e condições 
mínimas de vida ao trabalhador, 
inclusive a manutenção da dignidade 
da pessoa humana, não se confundindo 
desenvolvimento e crescimento 
econômico a qualquer custo, a ponto 
de explorar o trabalhador, moldam o 
chamado “trabalho decente”.

A ONU vislumbra o trabalho 
decente e o crescimento econômico 
como uma dimensão fundamental ao 
desenvolvimento sustentável de todos. 

Conforme o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
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número 08 da ONU, o objetivo é o de 
“promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos”. Até o ano de 2030, 
pretende-se “alcançar o emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todas 
as mulheres e homens, inclusive para os 
jovens e as pessoas com deficiência, e 
remuneração igual para trabalho de igual 
valor” (ONU, 2015).

Segundo Schneider (2021), 
“Este princípio busca propiciar a cada 
ser humano em idade ativa para exercer 
a função laboral, independentemente 
do gênero ou da condição econômica, 
ou ainda, de ser possuidor de alguma 
deficiência, recursos para que tenha 
uma jornada compatível e equilibrada 
com a sua condição individual.”

Desse modo, o intuito da ONU 
é combater a pobreza por meio do 
trabalho decente e do desenvolvimento 
sustentável, pois “a valorização da 
dignidade do trabalhador não se trata 
de ajudar as pessoas a sobreviverem, 
tampouco uma tentativa de remediar 
uma condição de necessidade humana, 
como a segurança, por exemplo. Ao 
garantir um trabalho decente, como algo 
que protege a dignidade do indivíduo ao 
oferecer uma posição convenientemente 
remunerada, em condições de 
salubridade também aceitáveis, abre-se 
a possibilidade de se progredir em um 
foro de máximas virtudes das relações 
humanas” (Schneider, 2021, p. 116).

Sobre relações humanas, 
“trabalho digno ou também chamado de 
trabalho decente, implica a circunstância 

em que todas as pessoas tenham 
oportunidade de realizar uma atividade 
produtiva e que tenham uma renda justa, 
segurança no ambiente de trabalho, 
proteção social para as famílias, 
perspectivas de desenvolvimento 
pessoal e que favoreça a sociabilidade. O 
documento também enfatiza a relevância 
de todos os homens e mulheres terem 
as mesmas oportunidades no local 
de trabalho. Sugere, aos governos, 
trabalharem para construir economias 
centradas nas pessoas, com economias 
inovadoras e sustentáveis, promovendo 
em particular emprego para os jovens 
e empoderamento profissional e 
econômico das mulheres.” (Vianna, C.V; 
Oliveira; S.F.P., 2022).

Enfim, buscar alternativas para 
que as PCD possam desempenhar as 
suas tarefas, em ambientes adaptados, 
se for o caso, fomentando as empresas 
vislumbrarem os benefícios da inclusão 
dessa mão de obra em seu quadro de 
empregados, na maioria das vezes 
ignorada, é contribuir para a efetividade 
do trabalho decente, fortalecer o 
desenvolvimento social e econômico, 
bem como reduzir as práticas 
discriminatórias.

Vistos o contexto histórico das 
PCD, bem como as peculiaridades do 
ODS 8 da Agenda Global 2030, na 
sequência, será abordada a análise de 
políticas públicas.

2.3 A análise de políticas públicas

A atividade desempenhada 
pelo analista de políticas públicas vem 
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ganhando destaque e relevância, a 
ponto de várias organizações, públicas e 
privadas, criarem cargos e carreiras com 
tal nomenclatura. 

Seu papel é praticamente 
imprescindível na tomada de uma boa 
decisão pública, considerando que “uma 
boa decisão pública é aquela embasada 
em informações e análises confiáveis, 
pautada em princípios e valores 
socialmente aceitos e que traz os efeitos 
desejados para a melhoria do bem-estar 
coletivo” (Secchi, 2022, p. 1). Logo, 
percebe-se a complexidade de uma 
tomada de decisão e da importância do 
papel desse profissional.

Basicamente, o analista de 
política pública desempenha dois papeis: 
educador e consultor. 

Como educador, ele busca 
transmitir ao destinatário a realidade de 
forma mais técnica, precisa e detalhada, 
de modo a transmitir valores éticos para a 
política, como por exemplo, democracia, 
igualdade, sustentabilidade etc. 

Como consultor, ele busca 
adequar suas análises às necessidades 
daquele que encomendou os seus 
serviços, ou seja, o “cliente”, conforme 
os seus valores (Secchi, 2022, p. 18).

No caso das políticas públicas 
relacionadas à inclusão das PCD ao 
mercado de trabalho, considerando-se as 
diretrizes traçadas pela Agenda 2030 da 
ONU, bem como as legislações vigentes, 
o papel desempenhado pelo analista de 
política pública, ante a complexidade e 
tamanha importância dessas políticas 
públicas no cenário social, econômico 
e cultural, faz-se necessário, ante a 

exigência de um trabalho dotado de 
técnicas e metodologias peculiares.

O trabalho de análise de política 
pública corresponderá às fases iniciais 
do ciclo de política pública - conforme 
Figura 1, formulando alternativas de 
políticas públicas para o enfrentamento 
do problema público.

Figura 1 – Ciclo das Políticas Públicas

Fonte: Secchi, 2022.

Verifica-se que Secchi (2022) 
estabelece 7 etapas no ciclo das Políticas 
Públicas, na medida em que referido 
ciclo corresponde à análise da política 
pública. 

As etapas são: a) identificação 
do problema – problema é a discrepância 
entre o status quo e uma situação ideal 
possível, ou seja, um  problema público é 
a diferença entre o que é e aquilo que se 
gostaria que fosse a realidade pública; 
b) formação da agenda – a agenda 
é o conjunto de problemas ou temas 
relevantes que a comunidade política 
poderá intervir ou enfrentar; c) formação 
de alternativas – é o momento em que 
são elaborados métodos, programas, 
estratégias ou ações que poderão 
alcançar os objetivos estabelecidos ; 
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d) tomada de decisão – representa o 
momento em que os interesses dos atores 
são equacionados e as intenções de 
enfrentamento de um problema público 
são explicitadas; e) implementação 
– nessa etapa, as regras, rotinas e 
processos sociais são convertidos de 
intenções em ações; f) avaliação – é o 
momento chave para a produção de 
feedback sobre as fases antecedentes; 
g) extinção – metaforicamente ao ciclo de 
vida dos organismos, o ciclo de política 
pública também tem um fim (Secchi, 
2013).

Por sua vez, o trabalho de análise 
da política pública corresponderá às 
fases iniciais do ciclo de política pública. 
No entanto, para fins do presente estudo, 
será abordada apenas a primeira etapa 
do ciclo: identificação do problema.

De acordo com Secchi (2013), 
quanto ao processo de elaboração de 
políticas públicas “também é conhecido 
como ciclo de políticas públicas”. Trata-
se de “um esquema de visualização e 
interpretação que organiza a vida de uma 
política pública em fases sequenciais e 
interdependentes.”

Além disso, o referido “ciclo 
de políticas públicas tem uma grande 
utilidade: ajuda a organizar as ideias, 
faz que a complexidade de uma política 
pública seja simplificada e ajuda políticos, 
administradores e pesquisadores a criar 
um referencial comparativo para casos 
heterogêneos” (Secchi, 2013).

Para Secchi (2022), dentre as 
etapas do processo de análise de política 
pública está a análise do problema 
(identificação do problema), dividida em: 

1) diagnóstico do problema; 2) definição 
do problema; 3) definição do objetivo. 

Por sua vez, o diagnóstico do 
problema contém quatro passos:

Primeiro passo, diagnóstico 
do contexto: origem do problema e 
histórico, análise política, econômica, 
sociocultural e jurídico-legal. A análise 
política descreve os atores envolvidos 
com o problema público, suas relações 
com os problemas, perspectivas, 
interesses e senso de urgência, como 
os políticos, burocratas, juízes, bem 
como órgãos públicos, partidos políticos, 
empresas, sindicatos etc. A análise 
econômica do problema está ligada aos 
custos diretos e indiretos possivelmente 
assumidos pelo governo ou, até mesmo, 
distribuídos pela sociedade ou grupos. 
A análise jurídico-legal refere-se às leis 
ou interpretações judiciais que envolvem 
o problema público. Por fim, a análise 
sociocultural tratará da verificação das 
instituições informais, isto é, uma análise 
voltada para os hábitos, costumes, 
estilos e barreiras culturais que fazem 
que o problema se acentue (Secchi, 
2022, p. 41-44).

Segundo passo, diagnóstico da 
amplitude: um problema deixa de ser 
privado e passa a ser público quando 
efetivamente afeta uma quantidade ou 
qualidade notável de pessoas. Terceiro 
passo, diagnóstico da intensidade: 
refere-se à gravidade do problema.  
Desse modo, “problemas públicos são 
considerados mais graves quando, se 
nada for feito, vidas humanas podem ser 
perdidas, ameaçam o rompimento do 
tecido social, eliminam a possibilidade de 
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emancipação individual ou prejudicam a 
sustentabilidade econômica, ambiental, 
política, social”. Quarto passo, 
diagnóstico da tendência: “é importante 
para projetar quanto o problema se 
intensificará, com consequências 
importantes sobre as opções de método 
de análise e das próprias alternativas de 
solução ao problema”. (Secchi, 2022).

Após diagnosticar o problema, o 
próximo passo é o de definir o problema. 
Um problema público, normalmente, 
está ligado a “um excesso, uma 
escassez ou um risco” (Secchi, 2022, p. 
50). Por exemplo, a inserção das PCD 
ao mercado de trabalho está ligada ao 
elemento escassez.

Nesse diapasão, o trabalho 
de análise de política pública buscará 
apontar alternativas de solução ao 
problema – por exemplo, políticas 
públicas voltadas para a inserção das 
PCD ao mercado de trabalho, seja por 
meio de leis, campanhas afirmativas, 
conscientização da sociedade 
empresária, bem como fiscalização com 
a estrutura governamental.

Após ser definido o problema, 
“a última etapa é definir o objetivo 
que se quer alcançar com a política, o 
programa, o projeto ou a ação pública.” 
Ainda, “o objetivo da política pública é 
intimamente ligado ao problema público 
que foi definido. Os desafios da definição 
dos objetivos são estabelecer o grau de 
resolução que se deseja alcançar e se 
as ações da política pública deverão 
ser focadas nas causas do problema, 
no problema em si ou nas suas 
consequências” (Secchi, 2022, p. 52-53). 

As etapas são importantes 
ferramentas a serem seguidas, portanto, 
recomendadas, não traduzindo, contudo, 
na certeza dos resultados almejados, 
pois, muitas vezes, em problemas 
complexos, que a extinção integral se 
mostra inviável, o mais recomendável 
seria mitigar ou diminuir o problema em 
questão.

3 Procedimentos Metodológicos 

Como procedimentos 
metodológicos para a realização deste 
resumo expandido está sendo realizada 
uma pesquisa em andamento, tratando-
se de um pré-projeto da Dissertação de 
Mestrado.

Segundo Gil (2022), a presente 
pesquisa é classificada como exploratória, 
uma vez que tem “como propósito 
proporcionar com maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torna-lo 
mais explícito ou a construir hipóteses. 
Seu planejamento tende a ser bastante 
flexível, pois interessa considerar os mais 
variados aspectos relativos ao fato ou 
fenômeno estudado. A coleta de dados 
pode ocorrer de diversas maneiras, mas 
geralmente envolve: 1) levantamento 
bibliográfico; 2) entrevistas com pessoas 
que tiveram experiência prática com o 
assunto; e 3) análise de exemplos que 
estimulem a compreensão.”

A abordagem da pesquisa é de 
caráter qualitativo, “preocupando-se com 
aspectos com aspectos da realidade que 
não podem ser quantificados”, além de 
“tratar de questões subjetivas, que a 
pesquisa é qualitativa” (FERRAREZI et 
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al., 2022).
Conforme Lakatos e Marconi 

(2002, p. 183), “a pesquisa bibliográfica 
não é mera repetição do que já foi dito ou 
escrito sobre certo assunto, mas propicia 
o exame de um tema sob novo enfoque 
ou abordagem, chegando a conclusões 
inovadoras”, permitindo, desse modo, 
que o pesquisador se aproxime de 
estudos acerca o tema pesquisado e 
consiga atingir novos resultados sobre 
ele.

Assim, o presente estudo 
tem caráter descritivo, por meio de 
um levantamento teórico e também 
documental. A metodologia de 
pesquisa adotada será exclusivamente 
exploratória, buscando obter uma 
compreensão aprofundada sobre o tema 
por meio de análise de fontes secundárias 
e literatura científica, como livros, artigos 
científicos, teses e documentos oficiais 
da ONU, que oferecem informações 
relevantes e atualizadas sobre o tema 
em questão.

 
4 Resultados Parcial/Final 

Optou-se por materializar a 
discussão proposta neste artigo através 
de um contexto histórico, observando-
se a sua cronologia como referência, 
bem como os conceitos de Análise de 
Políticas Públicas aplicados à temática 
da inserção das pessoas com deficiência 
(PCD) ao mercado de trabalho.

Antes disso, oportuno destacar 
duas legislações. 

A primeira, promulgada e 
conhecida como Lei de Cotas, Lei 

8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os planos de benefícios 
da Previdência Social. De acordo com 
a legislação federal citada, estabelece-
se a obrigatoriedade de preenchimento 
de postos de trabalho em sistema de 
cotas por pessoas com deficiência nas 
empresas com quadros de profissionais 
superiores a 100 empregados (BRASIL, 
1991).

Ela permanece como principal 
mecanismo de contratação de pessoas 
com deficiência, fomentando a inserção 
no mercado laboral e inclusão social.  
Segundo o levantamento da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério 
do Trabalho (MTE), com informações 
do eSocial, revela que o Brasil tem 
545.940 mil pessoas com deficiência 
e reabilitados do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) – inseridos no 
mercado formal de trabalho. Destarte, 
“dentre os empregados com deficiência 
informados pelo eSocial, são mais 
homens empregados (341.392) do que 
mulheres (204.548), demonstrando que 
também os trabalhadores com deficiência 
vivem algumas desigualdades. A média 
salarial de uma mulher sem deficiência 
é de R$ 1.791,42, já a trabalhadora com 
deficiência a média é de R$ 1.411,77. A 
média salarial do homem é de R$ 1.904,49 
e do trabalhador com deficiência é de R$ 
1.637,50. O Sistema também demonstra 
que grande parte das deficiências 
são física, visual e auditiva e mais da 
metade dos trabalhadores tem ensino 
médio completo. São mais pessoas com 
deficiência de cor branca contratadas 
(102.026) do que negros (86.159 – aqui 
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agregando também pessoas pardas)”. 
Desse total, 93% em empresas com 
mais de 100 empregados, justamente o 
que determina a referida lei.

A segunda, a Lei 12.990, 
de 10 de junho de 2014, destina um 
quinto de vagas de concursos públicos 
para negros e pardos. O texto legal 
define reserva de 20% das vagas em 
concursos para a administração pública 
federal direta e indireta, para autarquias, 
agências reguladoras, fundações 
públicas e estatais – empresas públicas 
e sociedades de economia mista, 
controladas pela União. Logo, podem 
concorrer às vagas da cota racial todos 
que se declararem negros – pretos ou 
pardos, no ato da inscrição, consoante os 
critérios do IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística. (BRASIL, 2014).

No entanto, o número de 
ingressantes cotistas está abaixo dos 
20% previstos na Lei 12.990, de 2014, 
nos concursos públicos e processos 
seletivos, estudo feito por meio da 
pesquisa “Judicializações decorrentes 
da aplicação da Lei de Cotas (Lei n. 
12.990, de 2014) nos concursos públicos 
e processos seletivos”.

A linha do tempo acerca dos 
direitos das PCD no Brasil demonstra um 
efetivo esforço por parte do legislativo, 
na busca da inclusão social e, também, 
da inclusão ao mercado de trabalho 
desse grupo, historicamente, vulnerável 
e discriminado pela sociedade em geral.

Em 8 de novembro de 2000, 
com o advento da Lei 10.048, dá-se 
prioridade de atendimento às PCD com 
mobilidade reduzida.

Em 24 de abril de 2002, a Lei 
10.436 dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

Em 2 de dezembro de 2004, o 
Decreto Federal 5296, conhecido como 
Lei da Acessibilidade, regulamenta as 
Leis 10.048/2000 e 10.098/2000.

Em 19 de dezembro de 2000, 
a Lei 10.098 estabelece normas gerais 
e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das PCD ou mobilidade 
reduzida.

Em 22 de dezembro de 2005, 
o Decreto 5.626 regulamenta a Lei 
10.436/2002, que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e o artigo 18 
da Lei 10.098/2000.

Em 30 de março de 2007, a 
Convenção sobre os Direitos das PCD 
da ONU e seu Protocolo Facultativo, 
assinados em Nova Iorque, visa promover, 
proteger e assegurar o exercício pleno e 
equitativo de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as 
PCD e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente.

Em 9 de julho de 2008, o 
Decreto Legislativo 186 aprova o texto da 
Convenção sobre os Direitos das PCD e 
seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova Iorque, em 30 de março de 2007.

Em 6 de julho de 2015, com o 
advento da Lei 13.146, institui-se a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), destinada a assegurar e a 
promover em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por PCD, visando a sua 
inclusão e cidadania.
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No entanto, mesmo diante da 
evolução dos direitos das PCD, que 
trouxe significativas melhorias nos 
aspectos socioeconômicos, antigos 
problemas persistem, tais como 
preconceitos e discriminação; além 
disso, barreiras à inclusão das PCD 
ao mercado de trabalho revelam ser 
um problema público a ser enfrentado, 
devendo ser extintos, ou mitigados.

Nesse contexto, no referencial 
teórico, evidenciou-se que uma política 
pública, elaborada por um Analista de 
Política Pública, dotada de técnicas e 
métodos próprios, para o enfrentamento 
de um problema público, contém 
mais probabilidades de resolução do 
problema, ou diminuição, ao invés de 
uma política pública implementada no 
“achismo” e imediatismo.

Então, quando um profissional, 
ao diagnosticar o problema público, 
basear-se sem as técnicas e metodologias 
recomendadas, “pode acabar perdendo 
seu tempo e esforço tentando consertar 
os problemas errados, ou ainda, falsos 
problemas”. (Sechhi, 2022).

Para Secchi (2022), a área de 
análise de políticas públicas é conhecida 
como a ciência que fala a verdade 
ao poder. Logo, políticas públicas de 
inserção das PCD ao mercado de trabalho 
realizadas por profissionais competentes 
são imprescindíveis ao enfrentamento 
de barreiras, não apenas visíveis, mas 
principalmente invisíveis, dotadas de 
preconceitos e discriminações.

Nesse sentido, a participação do 
Segundo Setor – empresas privadas, é 
essencial para que a PCD desempregada 

seja inserida ao mercado de trabalho. 
Um trabalho digno e decente, 

conforme preceitua o ODS 8, de modo 
a proporcionar ao obreiro uma vida 
também digna, fortalecendo, dessa 
maneira, o desenvolvimento social e 
econômico, bem como reduzindo as 
práticas discriminatórias. 

Portanto, sob o enfoque da PCD, 
a equidade e a função social do trabalho 
tornam-se ingredientes essenciais para 
o pleno desenvolvimento humano, 
trabalhados por meio de efetivas 
políticas públicas, observando-se as 
recomendações da Agenda Global e 
seus ODS.

5 Considerações Parcial/Final

Após o estudo histórico, 
percebeu-se que as PCD detêm, 
assim como qualquer outro ser 
humano, habilidades e capacidades 
incomensuráveis, bem como direitos e 
obrigações, podendo interagir, namorar, 
constituir famílias e trabalhar.

Há políticas públicas nesse 
sentido, como por exemplo, legislações 
que fomentam a promover a inclusão de 
PCD e contribuir para que elas tenham 
seus direitos básicos e fundamentais 
garantidos. 

No entanto, percebeu-se, 
outrossim, que serviços básicos como 
o acesso à saúde, trabalho e, até 
mesmo, moradia, estão longe de serem 
efetivamente solucionados.

Na sequência da pesquisa, 
verificou-se a importância dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável 
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trazidos pela Agenda 2030 da ONU, 
pois pensar nas futuras gerações é 
medida que se impõe, além do fato de 
que, inevitavelmente, todas as pessoas, 
algum dia, terão alguma limitação, 
seja pelo envelhecimento natural, que 
comprometerá a funcionalidade do corpo, 
seja por uma doença, ou até mesmo por 
um fatídico acidente.

Por fim, o estudo da análise 
de políticas públicas demostra o seu 
relevante papel na busca em trazer 
informações para o processo de tomada 
de decisão das políticas públicas, de 
maneira mais apta a resolver, ou pelo 
menos mitigar o problema público, não 
se valendo de “achismos”, ou condutas 
pontuais.

Assim, a proposta do presente 
resumo expandido é a do, através 
do estudo histórico, levantar políticas 
públicas voltadas para os PCD, mas o 
trabalho está em andamento.

Espera-se, portanto, que 
o desenvolvimento da pesquisa 
possa contribuir de alguma forma 
para a discussão e debate no 
ambiente acadêmico, bem como na 
conscientização dos atores sociais 
envolvidos, pois se trata de um assunto 
que envolve a dignidade da pessoa 
humana, diversidade e inclusão social 
de pessoas que, durante séculos, foram 
expostas e colocadas à margem da 
sociedade em geral.
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como uma ferramenta essencial para a 
gestão de recursos e para a garantia da 
qualidade na prestação de serviços de 
saúde suplementares.

A auditoria em saúde, desde 
a sua implementação, desempenha 
um papel fundamental na avaliação e 
controle dos processos assistenciais 
e administrativos, buscando garantir 
a melhor utilização dos recursos e a 
qualidade do atendimento. Existem 
diferentes tipos de auditorias que 
podem ser aplicadas no contexto da 
saúde suplementar. Segundo Moraes 
e Santos (2020), as auditorias podem 
ser definidas em auditorias internas, 
externas, operativas e concorrentes, 
cada uma com um enfoque distinto. 
Ao utilizar essas três modalidades — 
concorrente, retrospectiva e prospectiva 
—, que são auditorias internas, o 
sistema de auditoria em saúde promove 

1. Introdução

A saúde suplementar no 
Brasil refere-se ao sistema privado de 
assistência à saúde, que funciona de 
maneira complementar ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), atendendo 
principalmente indivíduos com planos e 
seguros de saúde. Esse setor ganhou 
relevância nas últimas décadas, 
impulsionado pelo crescimento da 
demanda por serviços médicos e 
hospitalares além do fornecido pelo 
SUS. Segundo Vianna e Bahia (2009), o 
aumento da oferta de planos de saúde 
privados trouxe a necessidade de 
mecanismos que garantem a qualidade 
e a eficiência dos serviços prestados, 
especialmente devido à complexidade 
crescente dos procedimentos médicos 
e dos altos custos envolvidos. Nesse 
contexto, as auditorias em saúde surgem 
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uma abordagem mais abrangente, que 
garante tanto o controle de qualidade 
quanto a sustentabilidade financeira das 
instituições de saúde suplementares. 
Dessa forma, as auditorias em saúde não 
só melhoram a qualidade dos serviços 
prestados, mas também contribuem para 
o equilíbrio econômico do setor.

A auditoria concorrente é um tipo 
de auditoria realizada simultaneamente 
à prestação de serviços em uma 
instituição de saúde. Ao contrário das 
auditorias retrospectivas, que avaliam 
os eventos após sua conclusão, as 
auditorias concorrentes ocorrem durante 
a execução dos processos, permitindo 
a identificação e correção de falhas em 
tempo real. De acordo com Lima (2024), 
uma auditoria concorrente possibilita o 
acompanhamento contínuo e rigoroso 
dos processos hospitalares, o que evita 
a recorrência de erros que poderiam 
resultar em eventos adversos. A correção 
imediata de desvios, como o uso 
inadequado de medicamentos, falhas 
em procedimentos ou inconsistências 
nos registros médicos, não só protege 
a segurança do paciente, mas também 
aumenta a eficiência operacional, custos 
indiretos e promove a sustentabilidade 
financeira da instituição (Silva & Oliveira, 
2020).

Além disso, o monitoramento 
em tempo real permite avaliar a 
adequação dos recursos humanos e 
materiais utilizados, garantindo que os 
protocolos sejam seguidos corretamente. 
A auditoria se apresenta como uma 
ferramenta estratégica para esse 
fim, pois permite o acompanhamento 

contínuo dos processos assistenciais e 
administrativos, oferecendo uma visão 
detalhada de como os cuidados estão 
sendo prestados e onde os erros podem 
estar ocorrendo. Segundo Oliveira e 
Mendes (2018), a auditoria não apenas 
identifica possíveis falhas, mas também 
propõe soluções em tempo real, o que é 
fundamental para evitar a recorrência de 
eventos adversos. Além disso, a auditoria 
cria um ciclo de aprendizado dentro da 
instituição, onde as informações obtidas 
a partir da análise de incidentes podem 
ser utilizadas para revisar e aprimorar 
protocolos de atendimento (Ferreira, 
2020).

Portanto, a auditoria 
desempenha um papel crucial na 
promoção da segurança do paciente 
ao monitorar e avaliar a ocorrência de 
eventos adversos. Sua capacidade 
de identificar falhas em tempo real, 
propor soluções imediatas e integrar 
essas informações em processos 
de melhoria contínua torna-a uma 
ferramenta indispensável na gestão da 
qualidade em instituições hospitalares. 
A necessidade de um monitoramento 
eficaz dos eventos adversos no 
ambiente hospitalar tem se tornado 
cada vez mais evidente, especialmente 
diante do aumento da complexidade 
dos cuidados de saúde e da pressão 
por melhores resultados assistenciais. 
Eventos adversos, definidos como 
qualquer incidente que resulte em dano 
não intencional ao paciente, podem 
comprometer gravemente a segurança 
e a qualidade do atendimento prestado 
(Santos, 2018). Dessa forma, é essencial 
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que instituições de saúde, hospitais 
particularmente privados, implementem 
sistemas robustos para identificar, relatar 
e mitigar esses eventos.

 Nesse sentido, o 
desenvolvimento social, especialmente 
no campo da saúde, é impulsionado 
pela qualidade dos serviços hospitalares 
e pela criação de um sistema mais 
eficiente e equitativo, que beneficia 
sobretudo as camadas mais vulneráveis, 
como argumentado por Mendes (2012) 
e reforçado por Mello & Barbosa (2016). 
Ao integrar a redução de eventos 
adversos com políticas públicas e 
melhorias na formação e infraestrutura 
hospitalar, estabelece-se uma base 
sólida para o avanço social e econômico, 
demonstrando a interdependência entre 
saúde de qualidade e desenvolvimento 
social.

No contexto da saúde, 
o desenvolvimento social está 
intrinsecamente ligado à melhoria 
contínua dos serviços oferecidos à 
população, incluindo a qualidade e a 
segurança do atendimento hospitalar. A 
redução de eventos adversos impacta 
diretamente o bem-estar social, pois 
ao promover um sistema de saúde 
mais seguro, diminui-se a mortalidade, 
a morbidade e os custos associados 
ao tratamento de complicações 
evitáveis. Dessa forma, a população, 
especialmente as camadas mais 
vulneráveis, passa a ter maior acesso a 
cuidados de saúde eficazes, o que reflete 
na equidade social (Mendes, 2012). 
Além disso, a monitorização de eventos 
adversos incentiva a criação de políticas 

públicas voltadas para a melhoria da 
formação dos profissionais de saúde, 
ao fortalecimento das infraestruturas 
hospitalares e à criação de uma cultura 
de segurança no ambiente hospitalar, 
que são pilares essenciais para o avanço 
das condições sociais e econômicas de 
uma nação (Mello & Barbosa, 2016). 
Portanto, o desenvolvimento social e a 
melhoria da qualidade nos serviços de 
saúde são processos interdependentes, 
que se retroalimentam na busca por 
uma sociedade mais justa, saudável e 
equitativa.

Por princípios de melhoria 
contínua, a monitorização de 
eventos adversos pode promover o 
desenvolvimento social ao estabelecer 
um ambiente de cuidados mais 
equitativo e seguro. De acordo com 
Sen (1999), o desenvolvimento social 
está intrinsecamente ligado à ampliação 
das liberdades dos indivíduos, como o 
acesso à saúde de qualidade. Nesse 
sentido, garantir que os hospitais 
ofereçam cuidados seguros e livres 
de eventos adversos contribuem para 
a redução das desigualdades e para a 
promoção do bem-estar da população. 
Além disso, autores como Durkheim 
(1978) ressaltam a importância das 
instituições em garantir o equilíbrio e a 
coesão social, sendo a saúde uma das 
principais engrenagens desse processo. 
A auditoria, ao fiscalizar e melhorar 
os serviços de saúde, garante que os 
cidadãos possam confiar nas instituições, 
promovendo uma relação de confiança 
entre a população e o sistema de saúde, 
o que é essencial para o fortalecimento 
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do tecido social e a promoção do 
desenvolvimento sustentável.

Neste sentido, o presente estudo 
adota o conceito de desenvolvimento 
social, conforme apontado por Sen 
(2000), que passa pelo fortalecimento 
das instituições que oferecem serviços 
essenciais, como saúde. Assim, a 
auditoria concorrente, ao promover a 
segurança do paciente e a otimização de 
recursos, alinham-se com os objetivos 
mais amplos de desenvolvimento, 
contribuindo diretamente para a melhoria 
da qualidade de vida da sociedade.

A auditoria concorrente 
desempenha um papel crucial na melhoria 
da qualidade e segurança dos pacientes 
em hospitais privados, garantindo um 
monitoramento contínuo dos processos 
assistenciais e administrativos. A partir de 
contribuições teóricas de autores como 
Amartya Sen, Avedis Donabedian, Émile 
Durkheim, Joseph Stiglitz e David Harvey 
é possível entender melhor a relevância 
dessa prática para o desenvolvimento 
social.

Amartya Sen (2000) destaca 
que o desenvolvimento social está 
intrinsecamente ligado à expansão 
das liberdades individuais e ao 
acesso a serviços essenciais, como a 
saúde. Nesse contexto, os auditores 
concorrentes permitem que os hospitais 
privados ofereçam um ambiente de 
cuidado mais seguro, reduzindo os riscos 
de eventos adversos e promovendo 
o bem-estar dos pacientes. Avedis 
Donabedian (1980), por sua vez, propõe 
um modelo de avaliação da qualidade 
nos serviços de saúde que envolve a 

estrutura, o processo e o resultado. 
A auditoria concorrente se insere 
nesse modelo ao focar na análise dos 
processos assistenciais em tempo real, 
identificando possíveis falhas antes que 
causem danos ao paciente. Dessa forma, 
ela não apenas melhora os resultados 
de saúde, mas também aumenta a 
confiança do paciente na instituição e 
contribui para a eficiência do sistema 
de saúde como um todo. Ao garantir 
que os processos sejam continuamente 
monitorados e corrigidos quando 
necessário, os auditores concorrentes 
promovem uma gestão mais ágil e 
eficaz dos recursos, o que resulta na 
melhoria da qualidade dos cuidados 
prestados, na redução dos custos com 
complicações e no fortalecimento da 
pressão institucional. Assim, essa prática 
é fundamental para a sustentabilidade, 
transparência das instituições de saúde, 
além de estar alinhada com os princípios 
de e segurança que são cada vez mais 
exigidos pela sociedade e pelos órgãos 
reguladores.

Diante das concepções 
apresentadas acima o objetivo deste 
estudo é investigar como as auditorias 
concorrentes podem contribuir de 
maneira eficaz para o monitoramento 
de eventos adversos em um hospital 
particular, promovendo a segurança do 
paciente e a otimização dos processos 
assistenciais. 

 Além disso, os hospitais que 
implementam a auditoria concorrentes 
desempenham um papel crucial na 
construção de uma sociedade mais justa 
e desenvolvida, onde o acesso a serviços 



109

ANDRADE, T. F. S. F.; GAZAFFI, L. M. L. O PAPEL DA AUDITORIA CONCORRENTE NO 
CONTROLE DE EVENTOS ADVERSOS EM HOSPITAIS PRIVADOS: UMA ANÁLISE DO IMPACTO 
NA SEGURANÇA DO PACIENTE E QUALIDADE ASSISTENCIAL. In: SMITH, M. S. J.; CARVALHO 
NETO, S. (Orgs.). 17º Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2024. 105-127p.; 127p.

de saúde de alta qualidade é garantido 
para todos, independentemente de sua 
condição econômica.  Implementação 
de práticas inovadoras e consistentes 
no cuidado à saúde tem o potencial 
de fortalecer o sistema como um todo, 
elevando indicadores de saúde pública e 
diminuindo as desigualdades de acesso, 
além de promover maior equidade social. 

Romanelli e Marjanovic 
(2021) argumentam que, embora as 
inovações na saúde frequentemente 
visam benefícios sociais amplos, elas 
nem sempre são distribuídas de forma 
equitativa, perpetuando desigualdades. 
Este cenário é reforçado quando 
práticas inovadoras são projetadas para 
atender às necessidades específicas de 
populações vulneráveis, promovendo 
não apenas a eficiência dos serviços, 
mas também a justiça social no campo 
da saúde.

Marmot (2006) também aponta 
que a promoção de equidade nos 
serviços de saúde é um fator-chave para 
melhorar os indicadores de saúde pública 
e reduzir as disparidades entre diferentes 
grupos sociais. Isso é essencial para 
garantir que os benefícios dos serviços 
de saúde sejam distribuídos de maneira 
justa, impactando positivamente tanto 
os indivíduos quanto a sociedade 
como um todo. Nesse sentido, a 
auditoria concorrente não é apenas um 
mecanismo de controle interno, mas uma 
estratégia que contribui ativamente para 
o desenvolvimento de uma sociedade 
mais justa, eficiente e saudável, para 
garantir que as instituições de saúde 
ofereçam cuidados de qualidade, 

promovam segurança assistencial e 
reduziram desigualdades no acesso aos 
serviços de saúde.

2 Referencial Teórico-Acadêmico-
Documental 

2.1 Saúde Suplementar: histórico 
e desafios na prevenção de eventos 
adversos

A regulamentação da saúde 
suplementar no Brasil tem suas raízes 
históricas no desenvolvimento dos 
sistemas de saúde ao longo do século 
XX. Até a década de 1960, a assistência 
à saúde no país era predominantemente 
pública e financiada pelo Estado, com 
o atendimento focado no Sistema 
Nacional de Saúde e nos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões (IAPs). A 
partir da década de 1970, no entanto, 
com o crescimento da economia e a 
expansão das classes médias, começou 
a surgir uma demanda maior por 
serviços de saúde privados, levando 
ao desenvolvimento de um mercado 
de planos de saúde. Essa tendência 
se intensificou com a criação do 
Sistema Nacional de Previdência Social 
(INAMPS) em 1977, que estabeleceu um 
vínculo entre a previdência e o acesso à 
saúde, abrindo espaço para o surgimento 
das operadoras privadas de assistência 
médica (BRASIL, 1998). 

Nas décadas seguintes, 
especialmente após a promulgação da 
Constituição de 1988, que estabeleceu 
o Sistema Único de Saúde (SUS), a 
saúde suplementar passou a ser vista 
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como uma alternativa complementar 
ao sistema público. A Constituição 
consagrou a saúde como um direito de 
todos e dever do Estado, mas, ao mesmo 
tempo, permitiu a atuação de prestadores 
privados de saúde, regulados pelo 
poder público. Nesse contexto, a 
regulamentação da saúde suplementar 
se tornou necessária para garantir que os 
planos de saúde oferecessem serviços 
de qualidade e assegurassem os direitos 
dos consumidores. No entanto, foi 
apenas em 1998, com a promulgação da 
Lei nº 9.656, que as bases da regulação 
moderna do setor foram estabelecidas. 
Essa lei criou um marco legal para os 
planos de saúde no Brasil, determinando 
regras sobre a cobertura mínima, 
reajustes e direitos dos beneficiários 
(BRASIL, 1998).

A criação da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) em 2000 
foi um passo decisivo no fortalecimento 
da regulamentação do setor. Antes 
disso, o mercado de saúde suplementar 
era caracterizado pela falta de regulação 
consistente, com operadoras adotando 
práticas diversas e, muitas vezes, lesivas 
aos consumidores, como a recusa de 
coberturas e a falta de transparência nos 
contratos. A ANS surgiu com o objetivo 
de organizar o mercado e assegurar 
que as operadoras seguissem diretrizes 
claras, baseadas em padrões de 
qualidade e eficiência, além de garantir 
a sustentabilidade do sistema de saúde 
suplementar (VIANA; BAHIA, 2009).

A história da regulamentação 
da saúde suplementar no Brasil reflete 
a evolução das necessidades de saúde 

da população e as mudanças no cenário 
econômico e social. A criação de um 
marco regulatório sólido e a atuação da 
ANS contribuíram para tornar o setor 
mais transparente e eficiente, garantindo 
direitos aos beneficiários e promovendo 
a qualidade dos serviços prestados. 
O desenvolvimento dessa estrutura 
regulatória foi essencial para equilibrar 
a atuação das operadoras privadas e a 
responsabilidade do Estado na garantia 
de um sistema de saúde equitativo e 
acessível para todos (VIANA; BAHIA, 
2009).

A atuação da ANS no campo da 
saúde suplementar tem sido essencial 
para a regulação do setor, garantindo que 
as operadoras ofereçam serviços que 
estejam de acordo com as exigências 
legais, protegendo os usuários contra 
abusos e práticas inadequadas. Em 
um mercado altamente competitivo e 
complexo, a legislação vigente busca 
assegurar um equilíbrio entre a oferta de 
serviços de qualidade e a sustentabilidade 
financeira das operadoras (VIANA; 
BAHIA, 2009).

A regulamentação da auditoria 
no âmbito da saúde suplementar, no 
contexto da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), desempenha 
um papel crucial no controle de 
qualidade e na garantia dos direitos dos 
beneficiários dos planos de saúde. A 
auditoria em saúde, nesse cenário, é um 
instrumento fundamental para monitorar 
a conformidade das operadoras 
com as normas estabelecidas pela 
ANS, assim como para assegurar a 
prestação de serviços de saúde com 
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qualidade, eficiência e segurança. A 
auditoria abrange desde a análise dos 
processos assistenciais até a verificação 
de faturamentos e conformidades 
contratuais, sendo um dos pilares da 
governança das operadoras de planos 
de saúde.

A atuação da ANS na 
regulamentação da auditoria está 
relacionada a diversos normativos 
que orientam as operadoras quanto à 
necessidade de manter processos de 
monitoramento e controle. Por exemplo, 
a Resolução Normativa nº 305, de 9 de 
outubro de 2012, estabelece diretrizes 
para o Programa de Qualificação de 
Operadoras, que inclui indicadores de 
desempenho auditados anualmente 
pelas operadoras de saúde suplementar. 
Esses indicadores visam garantir que 
os serviços oferecidos estejam em 
conformidade com os padrões de 
qualidade exigidos, bem como assegurar 
a sustentabilidade financeira das 
operadoras. A regulamentação também 
impõe a transparência nos processos 
internos de auditoria, com relatórios 
periódicos que devem ser enviados à 
ANS para fiscalização (ANS, 2012).

Além disso, as auditorias são 
fundamentais para garantir a aplicação 
correta das coberturas mínimas 
previstas no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde. A fiscalização de 
conformidade realizada por meio de 
auditorias permite à ANS monitorar se as 
operadoras estão cumprindo as normas 
de cobertura obrigatória e atendendo 
aos prazos máximos para realização de 
procedimentos. A RN nº 259, de 2011, 

que trata do tempo máximo de espera 
para atendimento, por exemplo, depende 
diretamente das auditorias realizadas 
para verificar se as operadoras estão 
cumprindo esses prazos. As auditorias, 
nesse contexto, funcionam como 
mecanismos de controle para assegurar 
que os beneficiários tenham acesso ao 
atendimento adequado e em tempo hábil 
(ANS, 2011).

Outro ponto central na 
regulamentação da auditoria no contexto 
da ANS é a verificação da conformidade 
com as regras de reajuste e contratos. 
As auditorias financeiras e operacionais, 
regulamentadas pela Resolução 
Normativa nº 197, de 16 de julho de 
2009, garantem que as operadoras 
apliquem corretamente os reajustes 
de preços e cumpram as obrigações 
contratuais com seus beneficiários. Essa 
fiscalização rigorosa visa evitar práticas 
abusivas, como aumentos indevidos 
ou descumprimento de cláusulas 
contratuais, garantindo uma relação mais 
justa e equilibrada entre operadoras e 
consumidores (ANS, 2009).

Historicamente, o 
desenvolvimento da auditoria no setor de 
saúde suplementar reflete a crescente 
preocupação com a qualidade e a 
transparência dos serviços prestados. 
Nos primeiros anos da regulação pela 
ANS, as operadoras de planos de 
saúde não eram obrigadas a manter 
processos de auditoria tão rigorosos. 
Entretanto, com o amadurecimento do 
mercado e o aumento das demandas 
por serviços de maior qualidade, a ANS 
ampliou as exigências relacionadas à 
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fiscalização e auditoria. Atualmente, as 
auditorias realizadas pelas operadoras 
não apenas avaliam a conformidade 
com as normas técnicas e legais, mas 
também funcionam como instrumentos 
estratégicos para a melhoria contínua 
da qualidade assistencial e para a 
prevenção de fraudes e abusos (VIANA; 
BAHIA, 2009).

Portanto, a regulamentação 
da auditoria, conforme orientada pela 
ANS, contribui de maneira significativa 
para o fortalecimento do setor de 
saúde suplementar. Ao garantir que as 
operadoras adotem práticas de auditoria 
eficazes, a agência assegura que os 
serviços de saúde oferecidos sejam 
de alta qualidade e em conformidade 
com as exigências legais, promovendo 
uma relação de maior transparência 
e confiança entre operadoras e 
beneficiários.

Além disso, a Resolução 
Normativa (RN) nº 277, de 2011, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), também estabelece diretrizes 
que impactam o monitoramento de 
eventos adversos em hospitais privados. 
Essa norma institui o Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços 
de Saúde, incentivando os hospitais a 
adotarem práticas de auditoria interna 
e monitoramento de qualidade, como 
forma de garantir a segurança dos 
pacientes e a redução de riscos. A ANS, 
por meio desta regulamentação, obriga 
que os prestadores de serviços, como 
hospitais, clínicas e laboratórios, adotem 
padrões elevados de cuidado e façam o 
acompanhamento rigoroso de incidentes 

adversos, garantindo que as operadoras 
de saúde suplementar mantenham a 
conformidade com os requisitos legais 
e a excelência no atendimento (ANS, 
2011).

Essas normas buscam assegurar 
que os hospitais privados estejam 
constantemente atentos às práticas de 
segurança, reduzindo a incidência de 
erros médicos, infecções hospitalares e 
outros fatores prejudiciais à saúde dos 
pacientes. O monitoramento adequado 
dos eventos adversos, exigido por 
essas regulamentações, não só protege 
os pacientes, mas também melhora a 
imagem das instituições hospitalares 
e pode gerar benefícios econômicos, 
ao evitar custos desnecessários com 
complicações evitáveis. Dessa forma, 
o cumprimento das normas da ANVISA 
e da ANS é crucial para garantir um 
ambiente hospitalar seguro, eficiente 
e alinhado com as melhores práticas 
internacionais em saúde.

2.2 Auditoria Concorrente e a prevenção 
de eventos adversos

A auditoria concorrente, 
realizada durante o processo de 
atendimento em hospitais, tem se 
destacado como uma ferramenta crucial 
para melhorar a qualidade assistencial, 
prevenir eventos adversos e otimizar a 
gestão de recursos. Essa modalidade 
de auditoria permite a intervenção em 
tempo real, permitindo que auditores 
identifiquem e corrijam problemas antes 
que se agravem. Diversos autores têm 
explorado o impacto dessa prática em 
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hospitais, apontando seus benefícios na 
promoção da segurança do paciente e 
na eficiência operacional das instituições 
de saúde (Moura e Mendes, 2016).

2.3 Aplicação da Auditoria 
Concorrente em Hospitais

A auditoria concorrente 
difere de outras modalidades, como a 
auditoria retrospectiva e prospectiva, 
por ser realizada simultaneamente ao 
atendimento médico. Segundo Santos 
e Almeida (2019), sua implementação 
permite monitorar a qualidade 
assistencial de forma contínua, 
corrigindo desvios em tempo real, o 
que diminui significativamente o risco 
de complicações e eventos adversos. 
Essa modalidade é especialmente eficaz 
em setores críticos, como unidades de 
terapia intensiva e centros cirúrgicos, 
onde a margem para erros é reduzida.

Bittar e Magalhães (2018) 
destacam que a auditoria concorrente 
também fortalece a adesão aos 
protocolos clínicos estabelecidos, 
uma vez que o auditor acompanha a 
execução do cuidado diretamente com 
a equipe médica. Essa proximidade cria 
uma relação colaborativa, onde o auditor 
não apenas fiscaliza, mas também 
orienta, fornecendo suporte técnico para 
a equipe assistencial. Em sua pesquisa, 
Bittar e Magalhães (2018) observaram 
que hospitais que adotaram essa prática 
tiveram uma redução significativa 
nas taxas de infecções hospitalares e 
reinternações.

Outro benefício identificado 

na literatura é o papel da auditoria 
concorrente na promoção de uma cultura 
de segurança dentro das instituições 
hospitalares. Moura e Mendes (2016) 
apontam que a implementação dessa 
auditoria eleva a conscientização 
das equipes sobre a importância da 
adesão às diretrizes de boas práticas, 
além de estimular a comunicação 
interprofissional. 

2.4 Impacto da Auditoria Concorrente na 
Gestão da Saúde

A auditoria concorrente tem 
também importantes repercussões na 
gestão de saúde, tanto no controle 
da qualidade assistencial quanto na 
otimização de custos. Um estudo de 
Lima e Silva (2021) destaca que hospitais 
que adotam essa prática apresentam 
uma redução nos custos relacionados 
a complicações evitáveis e tratamentos 
desnecessários. Ao monitorar o uso de 
insumos e a adequação dos tratamentos, 
o auditor pode intervir imediatamente 
para evitar desperdícios e otimizar os 
recursos.

Estudos como o de Donabedian 
(1980) e Morais e Santos (2020) 
destacam que a auditoria concorrente 
contribui para uma melhor gestão 
financeira das instituições, ao reduzir 
a duração das internações e evitar 
complicações que possam gerar custos 
adicionais. Ao garantir que os tratamentos 
sigam os protocolos mais eficazes, 
essa modalidade de auditoria promove 
não apenas uma economia direta, mas 
também um aumento da rotatividade de 
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leitos, o que impacta positivamente a 
capacidade de atendimento hospitalar.

Além de reduzir os custos 
operacionais, a auditoria concorrente 
também é vista como uma ferramenta 
de melhoria contínua. Segundo Mendes 
(2012), o monitoramento em tempo 
real oferece dados valiosos sobre o 
desempenho das equipes de saúde, 
permitindo que as instituições façam 
ajustes imediatos nos processos 
assistenciais. Essa capacidade de 
resposta rápida contribui para uma 
gestão hospitalar mais ágil e eficaz, 
alinhada aos princípios de qualidade e 
eficiência.

Outro impacto positivo da 
auditoria concorrente, conforme 
destacado por Viana e Bahia (2009), é a 
melhoria da imagem institucional. 

2.5 Desafios na Implementação da 
Auditoria Concorrente

Embora os benefícios da 
auditoria concorrente sejam amplamente 
reconhecidos, sua implementação 
enfrenta alguns desafios. Segundo 
Mello e Barbosa (2016), um dos 
principais obstáculos é a necessidade 
de qualificação dos auditores, que 
precisam ter uma combinação de 
habilidades técnicas, conhecimento 
clínico e capacidade de comunicação 
eficaz com as equipes assistenciais. A 
formação desses profissionais requer 
investimentos em educação continuada 
e treinamento especializado.

Além disso, a auditoria 
concorrente pode encontrar resistência 

entre os profissionais de saúde. Estudos 
de Bittar e Magalhães (2018) indicam 
que alguns médicos e enfermeiros veem 
o auditor como uma figura de controle, o 
que pode gerar desconforto e dificultar a 
colaboração. Para superar esse desafio, 
é importante que a auditoria concorrente 
seja vista como uma ferramenta de 
apoio e melhoria, e não apenas como 
um processo fiscalizatório.

Outro desafio significativo está 
relacionado à infraestrutura tecnológica. 
Para que a auditoria concorrente seja 
eficaz, é necessário que os auditores 
tenham acesso imediato e contínuo 
às informações do paciente. Isso 
exige sistemas de gestão hospitalar 
robustos e integrados, que permitam o 
acompanhamento em tempo real dos 
prontuários e procedimentos médicos. 
Hospitais que não dispõem dessa 
tecnologia enfrentam dificuldades na 
implementação eficiente da auditoria 
concorrente, conforme ressaltado por 
Lima e Silva (2021).

A revisão da literatura sobre 
a auditoria concorrente mostra que 
essa prática tem impactos profundos 
na qualidade assistencial e na gestão 
hospitalar. Seu papel na prevenção 
de eventos adversos, no cumprimento 
de protocolos clínicos e na otimização 
de recursos torna-a uma ferramenta 
indispensável para as instituições que 
buscam melhorar a segurança do paciente 
e a eficiência operacional. No entanto, 
para que sua implementação seja bem-
sucedida, é necessário superar desafios 
relacionados à formação de auditores, 
resistência das equipes e infraestrutura 
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tecnológica. Com a superação desses 
obstáculos, a auditoria concorrente pode 
se consolidar como um pilar essencial na 
gestão da saúde moderna.

3 Procedimentos Metodológicos

3.1 Tipo de estudo:

Trata-se de um estudo do tipo 
descritivo retrospectivo com abordagem 
quantitativa. Foram utilizadas fontes de 
dados secundárias.

3.2 Cenário do Estudo:

O presente estudo foi realizado 
no município de Franca, localizado no 
interior de São Paulo.

A cidade de Franca, SP, destaca-
se pelo seu Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) de 0,778, 
considerado elevado. Esse índice reflete 
a qualidade de vida no município, com 
base em três dimensões principais: 
saúde, educação e renda (PNUD, 2020). 
Esse elevado IDH coloca Franca entre 
as cidades com boas condições de vida 
no Brasil.

Em relação à população, de 
acordo com estimativas do IBGE de 2023, 
Franca conta com aproximadamente 
359.317 habitantes. O crescimento 
populacional tem sido moderado nos 
últimos anos, e a cidade possui uma 
densidade demográfica de cerca de 
216,71 habitantes por km², o que reflete 
uma ocupação espacial equilibrada 
(IBGE, 2023).

No âmbito da rede hospitalar, 

Franca é um importante pólo regional de 
saúde, atendendo tanto a sua população 
quanto a de municípios vizinhos. A cidade 
conta com uma infraestrutura de saúde 
diversificada, composta por hospitais 
públicos e privados, além de unidades 
especializadas em atendimentos de alta 
complexidade.

Entre os hospitais particulares, 
destacam-se o Hospital São Joaquim 
e o Hospital e Maternidade São 
Francisco, que fazem parte da rede 
Hapvida NotreDame Intermédica, ambos 
reconhecidos pela qualidade de seus 
serviços e pela infraestrutura avançada. 
Além disso, há hospitais ligados ao 
terceiro setor, como a Santa Casa de 
Misericórdia de Franca, Hospital do 
Coração, Hospital do câncer e o Hospital 
Allan Kardec, que prestam serviços 
de saúde essenciais à comunidade, 
inclusive através de atendimentos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Adicionalmente, está em 
andamento a construção do Hospital 
Estadual de Franca, que visa ampliar a 
capacidade de atendimento na região e 
suprir a crescente demanda por serviços 
hospitalares, especialmente em áreas de 
alta complexidade (Seade, 2023). Esse 
novo hospital será um marco no reforço 
da rede de saúde pública da cidade.

O Hospital selecionado para 
realização desta pesquisa é um hospital 
particular, foi fundado em 1990, sua 
pedra fundamental foi lançada em 1979, 
em um terreno doado por um cidadão 
francano, que acreditava nesse ideal. 
Atualmente, com mais de 30 anos de 
trajetória, o hospital se consolidou como 
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um dos principais hospitais de uma 
região que abrange mais de 500 mil 
habitantes, tornando-se referência no 
atendimento médico.

A infraestrutura do hospital 
inclui uma Unidade de Internação com 
leitos privativos e coletivos, oferece 
procedimentos em praticamente todas as 
especialidades, sendo o Centro Cirúrgico 
e Obstétrico uma referência na cidade de 
Franca e em toda a região, com amplas 
salas cirúrgicas, instrumental completo 
e uma estrutura que garante segurança 
em todas as etapas, do pré-parto à 
recuperação.

O centro cirúrgico possui 8 salas 
preparadas para procedimentos de todas 
as complexidades, realizando cerca 
de 15 mil cirurgias anuais, abrangendo 
diversas especialidades. O hospital 
também se destaca na área de oncologia, 
oferecendo um serviço completo para o 
tratamento de câncer, com uma equipe 
multidisciplinar e infraestrutura moderna.

Abriga ainda o Núcleo Avançado 
de Medicina Cardiovascular, uma das 
mais modernas unidades do interior 
paulista, capaz de realizar diagnósticos e 
procedimentos terapêuticos avançados 
nas áreas cardiologia, vascular e 
neurológica, com tecnologia de ponta 
e uma equipe médica especializada. 
Além de todos esses serviços, o hospital 
oferece telemedicina, facilitando o acesso 
dos pacientes a consultas médicas 
online com a qualidade e segurança de 
sempre. 

Importante esclarecer que o 
hospital possui um total de 150 leitos, 
distribuídos da seguinte forma: 66 leitos 

em enfermarias, 12 leitos destinados ao 
hospital-dia, 20 leitos de UTI, 2 leitos na 
unidade semi-intensiva, 13 leitos de UTI 
infantil, 16 leitos de pediatria, 12 leitos de 
maternidade e 9 leitos no berçário.

A escolha do hospital como 
campo de estudo para a presente 
dissertação de mestrado fundamenta-se 
no fato de o pesquisador atuar diretamente 
como auditor médico na instituição. Este 
hospital, caracterizado por sua excelência 
em gestão e assistência à saúde, possui 
a acreditação ONA 3, concedida pela 
Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). Essa certificação representa o 
mais elevado nível de qualidade dentro 
do sistema de acreditação nacional e 
atesta que o hospital possui excelência 
em gestão integrada, com processos 
bem estruturados e resultados 
assistenciais sustentáveis, além de um 
forte compromisso com a segurança do 
paciente.

3.3 Variáveis do estudo

3.3.1 Definição de Eventos Adversos:

Em 2004, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) lançou a 
Aliança Mundial para a Segurança do 
Paciente, que foi renomeada em 2009 
como Segurança do Paciente. Uma 
das primeiras ações dessa iniciativa 
foi a criação de uma classificação 
voltada à segurança do paciente. Sob 
a coordenação de William Runciman, 
que havia colaborado no projeto 
australiano Shared Meanings, o grupo 
de trabalho desenvolveu a Classificação 
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Internacional de Segurança do Paciente 
(ICPS), publicada em 2009 (WHO, 2009; 
Runciman et al., 2009).

Essa classificação apresenta um 
conjunto de conceitos ligados por relações 
semânticas para organizar a informação 
a ser utilizada para vários objetivos, 
incluindo estatísticas nacionais, estudos 
descritivos e a investigação de avaliação. 
A classificação foi organizada em uma 
estrutura que realça a identificação, 
a prevenção, a detecção e a redução 
do risco, bem como a recuperação do 
incidente e a resiliência do sistema. A 
resiliência, no contexto desta estrutura 
conceitual, é “o grau com que um 
sistema continuamente impede, detecta, 
atenua o dano ou reduz os perigos ou 
incidentes” (WHO 2009). O conhecimento 
de conceitos e definições relacionados 
a incidentes, como circunstância de 
risco, near miss, incidentes com e sem 
danos, além de entender o grau de dano 
(leve, moderado, grave) é fundamental 
para os profissionais de saúde. 
Esse entendimento não só permite o 
reconhecimento preciso de um incidente, 
mas também contribui para a qualidade 
das notificações, o que é crucial para a 
análise eficiente da equipe de gestão de 
riscos. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 2009), a 
segurança do paciente envolve conceitos 
essenciais que ajudam a prevenir 
incidentes prejudiciais nos cuidados de 
saúde. O erro é definido como a falha 
em executar um plano de ação como 
pretendido ou a aplicação de um plano 
incorreto. Pode ocorrer tanto por fazer a 

coisa errada (erro de ação) quanto por 
falhar em fazer a coisa certa (erro de 
omissão), seja na fase de planejamento 
ou de execução.

O dano, por sua vez, refere-se 
ao comprometimento da estrutura ou 
função do corpo, abrangendo doenças, 
lesões, sofrimento, morte, incapacidade 
ou disfunção, podendo ser físico, social 
ou psicológico. O risco é descrito como 
a probabilidade de que um incidente 
– evento ou circunstância que poderia 
ter resultado ou resultou em dano 
desnecessário ao paciente – ocorra. Há 
também os conceitos de circunstância 
notificável, um incidente com potencial 
de dano, e o near miss, que se refere a 
um incidente que não atinge o paciente.

Ainda, o incidente sem lesão é 
aquele que atinge o paciente, mas não 
causa dano. Quando um incidente resulta 
em algum tipo de dano ao paciente, 
é classificado como evento adverso. 
Esses termos são fundamentais para 
entender e prevenir problemas dentro 
dos sistemas de saúde, com o objetivo 
de aumentar a segurança e a eficiência 
no atendimento.

A classificação do grau de 
dano aos pacientes é uma ferramenta 
essencial para a segurança do paciente 
e a gestão de incidentes nos serviços de 
saúde. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS, 2009), os danos são 
classificados em diferentes níveis de 
gravidade, desde nenhum dano até 
óbito.

• Nenhum dano: Nessa 
categoria, o paciente 
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permanece assintomático ou 
sem sintomas detectáveis, 
não necessitando de 
tratamento ou intervenção 
adicional.

• Dano leve: Ocorre quando 
há uma perda mínima de 
função ou danos de curta 
duração. Nesse caso, o 
paciente pode necessitar de 
tratamento adicional, como 
observação ou uma revisão 
do tratamento inicial, mas 
sem impacto grave sobre 
sua saúde.

• Dano moderado: Nesta 
situação, o paciente 
apresenta sintomas, com 
uma perda de função 
permanente ou de longo 
prazo, resultando em um 
aumento no tempo de 
internação. Esse tipo de 
dano exige procedimentos 
terapêuticos adicionais para 
minimizar os impactos.

• Dano grave: Um dano grave 
implica em uma perda 
permanente e significativa 
de função, com impacto 
direto na expectativa de vida 
do paciente. Nesse cenário, 
pode haver a necessidade 
de intervenções críticas, 
como suporte de vida.

• Óbito: Este é o grau 
máximo de dano, em que 
o evento adverso leva 
à morte do paciente ou 
acelera significativamente o 

processo de falecimento.

A compreensão dessa 
classificação permite que os 
profissionais de saúde identifiquem a 
gravidade de um incidente e tomem 
as medidas necessárias para prevenir 
sua recorrência, melhorando assim a 
segurança e a qualidade do atendimento 
prestado. 

A presente pesquisa focou na 
análise de eventos adversos ocorridos 
em ambiente hospitalar, com ênfase 
em lesão por pressão, perda de acesso 
venoso periférico, flebite, hematoma, 
infecção de sítio cirúrgico, infecção de 
cateter venoso central e cateter de pressão 
intracraniana, infecção do trato urinário, 
hiperemia de períneo, extravasamento 
de acesso venoso, queda, erro de 
administração de medicamentos, 
broncoaspiração, infecção por corrente 
sanguínea, pneumonia nosocomial, 
reação transfusional, pneumotórax, 
secreção de cateter venoso central, 
hemorragia pós operatório, lesão por 
posicionamento cirúrgico.

Segundo Oliveira et al. (2018), 
os eventos adversos são definidos 
como incidentes que resultam em dano 
ao paciente e podem ser evitáveis 
ou inevitáveis, sendo considerados 
indicadores da qualidade e segurança 
da assistência prestada em instituições 
de saúde. Nesse contexto, pneumonia 
nosocomial, infecção de cateter central 
, úlcera de pressão adquirida, erro de 
medicação, infecção do trato urinário 
hospitalar, pneumotórax pós cateter 
venoso central, fístula pós operatória, 
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intercorrência transfusional e  deiscência 
ferida operatória representam uma 
parte significativa dos eventos adversos 
monitorados, devido à sua frequência 
ou impacto no desfecho clínico dos 
pacientes.

Para a compreensão dos 
conceitos relevantes no contexto de 
segurança e qualidade hospitalar, é 
necessário definir algumas das principais 
complicações e eventos adversos que 
podem ocorrer durante a assistência 
ao paciente. A pneumonia nosocomial, 
por exemplo, é caracterizada como 
uma infecção pulmonar adquirida após 
48 horas de internação hospitalar, que 
não estava presente ou incubada no 
momento da admissão. Frequentemente, 
está associada ao uso de ventilação 
mecânica, sendo denominada 
pneumonia associada à ventilação 
mecânica (PAV) nesses casos (MOTA et 
al., 2015). Outra complicação relevante 
é a infecção relacionada ao cateter 
venoso central, que ocorre devido à 
colonização ou infecção do dispositivo 
por microrganismos, frequentemente 
manifestando-se como bacteremia ou 
sepse, especialmente em casos de uso 
prolongado ou inadequado do cateter 
(PITTA, 2016).

Além disso, a úlcera de 
pressão adquirida durante a internação 
é uma lesão na pele e/ou nos tecidos 
subjacentes, geralmente sobre uma 
proeminência óssea, causada pela 
pressão prolongada ou combinada 
com cisalhamento, sendo comum em 
pacientes acamados por longos períodos 
(NATIONAL PRESSURE ULCER 

ADVISORY PANEL, 2014). Outro ponto 
crítico são os erros de medicação, que 
se referem a eventos evitáveis capazes 
de causar ou levar ao uso inadequado 
de medicamentos, estando esses sob 
o controle de profissionais de saúde, 
pacientes ou consumidores (FERREIRA 
et al., 2017). Da mesma forma, a 
infecção do trato urinário hospitalar, 
frequentemente associada ao uso de 
cateter urinário, manifesta-se como 
bacteriúria assintomática ou sintomas 
clínicos, incluindo febre e dor ao urinar 
(CUNHA et al., 2018).

Entre as complicações 
mecânicas, destaca-se o pneumotórax 
associado ao cateter venoso central, que 
ocorre como resultado do procedimento 
de inserção do cateter, levando à entrada 
de ar na cavidade pleural e ao colapso 
do pulmão (DUGGAN et al., 2016). No 
âmbito das complicações pós-cirúrgicas, 
a fístula pós-operatória é definida como 
uma comunicação anormal entre dois 
órgãos ou entre um órgão e a pele, 
geralmente causada por deiscência 
anastomótica ou infecção (BASSI et al., 
2015). Outra intercorrência significativa 
são as reações transfusionais, que 
englobam eventos adversos como febre, 
hemólise ou reações alérgicas durante 
ou após transfusões de sangue (SILVA 
et al., 2018). Por fim, a deiscência de 
ferida operatória é a separação parcial 
ou completa das bordas de uma incisão 
cirúrgica, frequentemente relacionada a 
infecção, tensão excessiva ou falhas nas 
técnicas de fechamento (COSTA, 2016). 
Essas definições são essenciais para 
compreender os desafios no manejo 
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hospitalar e implementar estratégias 
eficazes de prevenção e controle.

3.4 Procedimento de coleta de dados 

3.4.1. Apresentação dos Dados e Ações:

Neste estudo, o pesquisador 
utilizou uma abordagem sistemática de 
análise de eventos adversos hospitalares, 
combinando as ações da auditoria 
concorrente com a aplicação do sistema 
de Business Intelligence (BI) para gerar 
resultados baseados em dados. A 
metodologia baseou-se em dois eixos 
principais: o monitoramento contínuo 
de pacientes internados, realizado pela 
equipe de auditoria, e a utilização do 
Power BI como ferramenta de análise e 
visualização de dados hospitalares.

Coleta de Dados

A coleta de dados foi conduzida 
pela equipe de auditoria do hospital, 
composta por uma enfermeira auditora 
e uma médica auditora concorrente, que 
desempenharam um papel fundamental 
na identificação precoce e na análise de 
eventos adversos. O período de análise 
foi de janeiro de 2022 a julho de 2024 
abrangeu pacientes internados por mais 
de sete dias e aqueles em unidades de 
terapia intensiva (UTI). Esses pacientes 
foram visitados regularmente pela equipe 
de auditoria para identificar eventos 
adversos, como pneumonia nosocomial, 
infecção de cateter central, úlcera de 
pressão adquirida, erro de medicação e 
outras complicações hospitalares.

Durante essas visitas, os 
prontuários médicos foram analisados 
detalhadamente, e visitas à beira do 
leito foram realizadas para verificar 
o estado clínico dos pacientes e 
identificar possíveis eventos adversos. 
A equipe utilizou um formulário próprio, 
desenvolvido pela auditoria, para 
registrar informações críticas e alimentar 
o sistema BI.

O Power BI, uma ferramenta 
de análise de dados da Microsoft, 
foi utilizado para integrar dados de 
diferentes fontes hospitalares, como 
prontuários eletrônicos e bases de 
dados de segurança, permitindo a 
criação de dashboards interativos e 
visualizações gráficas. A ferramenta 
permitiu ao pesquisador rastrear eventos 
adversos por unidade hospitalar, 
especialidade médica, e equipe clínica, 
além de acompanhar indicadores 
epidemiológicos, como idade, sexo e 
tempo de internação.

Mensalmente, os dados 
compilados pela equipe de auditoria 
foram apresentados em reuniões com 
representantes de diferentes áreas do 
hospital, como corpo clínico, gestão 
de enfermagem e controle de infecção 
hospitalar. Nessas reuniões, houve 
discussões críticas sobre os eventos 
adversos identificados, e foram propostas 
medidas corretivas e preventivas.

O pesquisador, ao longo do 
estudo, utilizou os dados gerados pelo 
sistema Power BI e as informações 
compiladas durante as auditorias 
concorrentes para embasar suas 
análises e resultados. As reuniões 
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mensais, realizadas com representantes 
de diversas áreas do hospital, foram 
momentos fundamentais para a coleta 
de dados relevantes para a pesquisa. 
Durante essas reuniões, os dados 
dos eventos adversos, previamente 
identificados e analisados pela equipe 
de auditoria, foram apresentados de 
forma estruturada, permitindo que o 
pesquisador acompanhasse de perto 
as medidas corretivas e preventivas 
discutidas.

O Power BI, com suas 
funcionalidades de visualização gráfica 
e análise avançada, ofereceu ao 
pesquisador a capacidade de gerar 
insights valiosos a partir de diferentes 
dimensões de análise. A integração de 
dados hospitalares, como prontuários 
eletrônicos e bases de dados de 
segurança, permitiu ao pesquisador filtrar 
e cruzar informações de forma rápida e 
precisa, facilitando a identificação de 
padrões e tendências em relação aos 
eventos adversos. Além disso, o mapa de 
internação foi uma ferramenta crucial para 
o pesquisador na análise da ocupação 
hospitalar em tempo real, permitindo uma 
visão detalhada da distribuição de leitos 
e a localização de pacientes auditáveis. 
Os dados gerados a partir da auditoria 
concorrente, alimentados no sistema BI, 
serviram como base para a elaboração 
das hipóteses e testes da pesquisa. As 
informações sobre os eventos adversos, 
compiladas e apresentadas nas reuniões 
mensais, permitiram ao pesquisador 
desenvolver uma análise crítica e 
estruturada sobre a eficácia das medidas 
corretivas e preventivas implementadas 

no hospital. As discussões realizadas 
nessas reuniões contribuíram 
significativamente para a compreensão 
das lacunas nos processos assistenciais 
e para a definição de novas estratégias a 
serem analisadas no estudo.

Dessa forma, o pesquisador 
utilizou o sistema BI não apenas 
para coletar dados, mas também 
para acompanhar a evolução das 
intervenções no ambiente hospitalar 
e medir os resultados alcançados em 
termos de segurança do paciente e 
eficiência assistencial. A capacidade de 
centralizar e visualizar dados de maneira 
integrada permitiu ao pesquisador tabular 
as decisões informadas e baseadas em 
evidências, consolidando os achados da 
pesquisa e garantindo a qualidade e a 
relevância científica do estudo. 

4 Resultados Parcial/Final  

Com base nos dados parciais 
coletados para o presente estudo, foi 
realizada a análise de 2.912 pacientes 
internados, com um total de 610 
ocorrências adversas relatadas, as quais 
foram analisadas de acordo com o nível 
de dano e tipo de ocorrência, oferecendo 
uma visão detalhada das condições de 
segurança e qualidade assistencial no 
hospital. 

4.1 Distribuição das Ocorrências por 
Nível de Dano 

Entre as 610 ocorrências 
relatadas, a distribuição de nível de dano 
foi classificada da seguinte forma: 
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• Nenhum dano: 141 
ocorrências (23,1%)

• Dano leve: 407 ocorrências 
(66,7%) 

• Dano moderado: 30 
ocorrências (4,9%) 

• Dano grave: 1 ocorrência 
(0,2%) 

• Óbito: 5 ocorrências (0,8%) 

Observou-se que a maioria das 
ocorrências relatadas foram de dano 
leve, representando 66,7% do total, 
enquanto casos de maior gravidade 
(moderado, grave e óbito) foram 
menos frequentes, somando 5,9%. 
Além disso, foram registrados 2 casos 
de circunstância de risco (0,3%) e 14 
ocorrências sem registro de nível de 
dano (2,3%), indicando lacunas pontuais 
na documentação das ocorrências. 

Classificação das Ocorrências por Tipo 

As ocorrências foram analisadas 
com base nos tipos mais frequentes, 
permitindo a identificação dos eventos 
adversos mais comuns no ambiente 
hospitalar: 

• Lesão por pressão: 188 
casos (30,8%) 

• Perda de acesso venoso 
periférico (AVP): 69 casos 
(11,3%) 

• Flebite: 61 casos (10,0%) 
• Hematoma: 53 casos (8,7%) 
• Infecção de sítio cirúrgico: 

50 casos (8,2%) 
• Infecção relacionada a 

cateter venoso central (CVC) 
e PICC: 29 casos (4,8%) 

• Infecção do trato urinário 
(ITU): 28 casos (4,6%) 

• Hiperemia de períneo: 20 
casos (3,3%) 

• Extravasamento: 19 casos 
(3,1%) 

• Queda: 18 casos (3,0%) 
• Erro de administração de 

medicamentos: 17 casos 
(2,8%) 

• Broncoaspiração: 13 casos 
(2,1%) 

• Infecção por corrente 
sanguínea: 8 casos (1,3%) 

• Pneumonia nosocomial: 8 
casos (1,3%) 

• Reação transfusional: 7 
casos (1,1%) 

• Pneumotórax: 5 casos 
(0,8%)

• Secreção de cateter venoso 
central: 5 casos (0,8%) 

• Hemorragia pós-operatória: 
2 casos (0,3%) 

• Lesão por posicionamento 
cirúrgico: 2 casos (0,3%) 

A análise revela que a lesão 
por pressão foi o evento adverso mais 
prevalente, representando 30,8% das 
ocorrências, seguida pela perda de 
acesso venoso periférico (AVP) com 
11,3% e flebite com 10,0%. Os dados 
indicam uma incidência significativa 
de ocorrências relacionadas a práticas 
de cuidado, especialmente aquelas 
envolvendo cuidados de pele e acessos 
venosos, sugerindo áreas prioritárias 
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para a implementação de medidas 
preventivas. Esses dados iniciais 
destacam a necessidade de reforçar 
protocolos de prevenção e controle 
de eventos adversos no ambiente 
hospitalar, com foco em minimizar as 
ocorrências mais comuns e aquelas que 
apresentam risco de dano grave aos 
pacientes. A alta incidência de lesão por 
pressão e complicações associadas a 
acessos venosos sugere a importância 
de intervenções que promovam melhores 
práticas de cuidado e monitoramento 
dos pacientes. A análise desses dados 
continuará com a exploração de padrões 
e fatores de risco específicos para cada 
tipo de evento, visando propor melhorias 
na segurança do paciente e na qualidade 
assistencial.

5 Considerações Parciais

Até o momento, as análises 
parciais        realizadas apontam para a 
importância de monitorar e documentar 
eventos adversos em ambiente hospitalar, 
principalmente em instituições privadas, 
onde a auditoria concorrente e o uso 
de sistemas de Business Intelligence 
(BI) podem aprimorar a segurança do 
paciente e a qualidade assistencial. A 
utilização de dados sistematizados tem 
demonstrado eficácia na identificação 
dos tipos e níveis de dano dos eventos, 
contribuindo para ações corretivas e 
preventivas que minimizem riscos e 
melhorem os resultados clínicos. A partir 
dos dados levantados, observa-se que a 
maioria das ocorrências corresponde a 
danos leves ou a eventos potencialmente 

controláveis com práticas de prevenção, 
como a lesão por pressão, a perda de 
acesso venoso periférico e a flebite. Essa 
constatação evidencia áreas específicas 
onde a atenção e a implementação de 
protocolos podem ser intensificadas para 
evitar a repetição de eventos adversos. 
Além disso, a análise evidencia uma forte 
relação entre a auditoria concorrente e 
a obtenção de dados precisos, o que 
reforça a importância de auditorias 
contínuas e integradas ao processo 
de gestão hospitalar. O objetivo geral 
deste estudo é investigar o impacto 
da auditoria concorrente e do uso de 
sistemas de BI no monitoramento e 
controle de eventos adversos em um 
hospital privado, com vistas a promover 
a segurança do paciente e a eficiência 
assistencial. O estudo busca identificar 
padrões e tendências nas ocorrências 
hospitalares, proporcionando uma base 
sólida para intervenções que reduzam 
os riscos e melhorem a qualidade dos 
cuidados de saúde prestados 

Principais Considerações 
e Contribuições Aprimoramento da 
Segurança do Paciente: 

O estudo destaca a auditoria 
concorrente como uma ferramenta 
eficaz para a identificação precoce 
de eventos adversos, permitindo uma 
resposta mais ágil e direcionada. As 
auditorias contínuas, associadas ao BI, 
proporcionam um acompanhamento 
detalhado dos pacientes, promovendo 
um ambiente hospitalar mais seguro e 
controlado.
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Uso Estratégico do Business 
Intelligence: A utilização do sistema BI 
permite centralizar e analisar grandes 
volumes de dados em tempo real, 
facilitando o monitoramento contínuo 
dos eventos adversos. O BI possibilita 
o acompanhamento de indicadores 
epidemiológicos e administrativos, 
oferecendo uma base concreta para 
decisões baseadas em evidências. 
Isso se reflete na gestão otimizada 
de recursos, como alocação de leitos 
e planejamento da alta hospitalar, 
promovendo eficiência e economia para 
a instituição. 

Uso Estratégico do Business 
Intelligence: A utilização do sistema BI 
permite centralizar e analisar grandes 
volumes de dados em tempo real, 
facilitando o monitoramento contínuo 
dos eventos adversos. O BI possibilita 
o acompanhamento de indicadores 
epidemiológicos e administrativos, 
oferecendo uma base concreta para 
decisões baseadas em evidências. 
Isso se reflete na gestão otimizada 
de recursos, como alocação de leitos 
e planejamento da alta hospitalar, 
promovendo eficiência e economia para 
a instituição.  

Essas práticas podem reduzir a 
incidência de eventos adversos, gerando 
um impacto positivo nos indicadores de 
qualidade assistencial. 

Identificação de Áreas Críticas 
para Intervenção: Os dados apontam 
que eventos como lesão por pressão e 
perda de acesso venoso periférico estão 

entre os mais recorrentes. Com isso, o 
estudo propõe intervenções específicas 
nessas áreas, como a implementação 
de protocolos rigorosos para cuidados 
de pele e manejo de acessos venosos.

Redução das Desigualdades 
no Cuidado: Ao analisar dados 
detalhados de diferentes categorias 
de pacientes e eventos adversos, o 
estudo contribui para a implementação 
de práticas padronizadas que 
podem ser replicadas em diversas 
unidades de atendimento. Isso pode 
reduzir desigualdades nos cuidados, 
garantindo que todos os pacientes, 
independentemente da unidade em 
que estão internados, recebam um 
atendimento seguro e de qualidade.

Desenvolvimento de uma 
Cultura de Segurança: O estudo 
reforça a importância de uma cultura 
de segurança no ambiente hospitalar, 
onde a auditoria concorrente e a 
análise contínua de dados permitem o 
desenvolvimento de práticas preventivas 
e educativas. Essa cultura de segurança, 
promovida pela transparência e pela 
vigilância ativa, fomenta um ambiente 
em que a equipe hospitalar se engaja 
em práticas de prevenção e se 
responsabiliza pelo cuidado seguro dos 
pacientes. Diante disto, as contribuições 
deste estudo são significativas tanto 
para a prática hospitalar quanto para a 
pesquisa científica. Ao evidenciar o papel 
da auditoria concorrente e do uso de BI, 
o estudo oferece um modelo de gestão 
de eventos adversos que pode ser 
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aplica  em outras instituições de saúde, 
públicas e privadas. As conclusões 
obtidas poderão servir de referência 
para a implementação de políticas de 
segurança e qualidade assistencial, com 
potencial para melhorar os padrões de 
atendimento e reduzir a incidência de 
eventos adversos.

Adicionalmente, ao documentar 
e analisar dados detalhados sobre 
a natureza e o impacto dos eventos 
adversos, o estudo contribui para a 
literatura científica sobre segurança 
do paciente e auditoria hospitalar. As 
reflexões apresentadas promovem uma 
visão ampliada sobre a importância da 
auditoria e da análise de dados na gestão 
hospitalar, ressaltando a necessidade 
de uma abordagem integrada para a 
melhoria contínua dos serviços de saúde.

Em resumo, este estudo não 
apenas destaca a relevância da auditoria 
concorrente e do BI no monitoramento de 
eventos adversos, mas também contribui 
para o desenvolvimento de práticas que 
promovam a segurança do paciente, 
a eficiência operacional e a qualidade 
assistencial em ambientes hospitalares, 
especialmente em instituições privadas. A 
aplicação dos resultados poderá impactar 
diretamente a cultura organizacional e o 
desenvolvimento de políticas de saúde 
que garantam melhores desfechos para 
os pacientes e maior sustentabilidade 
para os serviços de saúde.
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