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RESUMO 

DAMASCENO, J. S. DOCENTES UNIVERSITARIOS: E X P E C T A T I V A S A C E R C A 
DA APOSETADORIA 2013. Trabalho de Conclusao de Curso (Graduacao em Enfermagem) 
- Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2013. 

A vida humana pode ser dividida em tres etapas: a preparacao para o trabalho, o trabalho e o 
pos-trabalho. O envolvimento, a satisfacao e a importancia reservada ao trabalho induzem 
maior comprometimento com a carreira, dificultando o desligamento do trabalho no periodo 
de aposentadoria. A conceitualizacao da aposentadoria muda de acordo com a concepcao de 
cada pessoa, podendo ser compreendida como repouso e premio pelos anos de trabalho ou, 
como ameaca e castigo, que acarretam quebra de la90s e inutilidade perante a sociedade. 
Destarte, objetivou-se conhecer as expectativas de docentes universitarios em transicao a 
aposentadoria acerca deste processo. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 
qualitativa, realizado com 20 docentes da Universidade Federal de Campina Grande, campus 
Cajazeiras, que encontram-se na transicao a aposentadoria. Para coleta de dados foi utilizado 
um roteiro de entrevista semi-estruturado. Os dados foram processados e analisados atraves da 
analise de conteudo. Diante de todas as constatacoes advindas desta pesquisa, podemos 
afirmar que o modo como cada docente enxerga a aposentadoria esta intrinsecamente conexo 
ao modo como vive a sua propria vida, no que tange aos seus principios e valores e as suas 
prioridades tanto no aspecto profissional como no pessoal. Atraves dos resultados encontrados 
podemos afirmar a importancia da implantacao de um Programa de Preparacao para 
Aposentadoria na instituicao, o qual favoreceria a reflexao e o planejamento dos docentes 
para essa nova etapa de vida. 

Palavras-chave: Aposentadoria. Docentes. Expectativas. 
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ABSTRACT 

DAMASCENO, J. S. T E A C H E R S C O L L E G E : EXPECTATIONS ABOUT 
R E T I R E M E N T 2013. Completion of course work (Undergraduate Nursing) - University 
Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2013. 

Human life can be divided into three stages: preparation for work, work and post-work. 
Involvement, satisfaction and importance to the work reserved induce greater career 
commitment, hindering the shutdown work during retirement. The conceptualization of 
retirement changes according to the conception of each person, can be understood as rest and 
reward for years of work, or as a threat and punishment, which entail breaking ties and 
uselessness to society. Thus, it was aimed to meet the expectations of university teachers in 
transition to retirement about this process. This is a descriptive study with a qualitative 
approach, conducted with twenty teachers faculty of the Federal University of Campina 
Grande, campus Cajazeiras, lying in the transition to retirement. For data collection we used 
a semi-structured interview structured. The data were processed and analyzed using content 
analysis. Considering all the findings arising from this research, we can say that the way each 
teacher sees retirement is intrinsically related to the way you live your own life, in regard to 
its principles and values and priorities both in the professional and the personal. Through the 
results we can affirm the importance of implementing a Program Preparing for Retirement in 
the institution, which favor reflection and planning of teachers for this new stage of life. 

Keywords: Retirement. Teachers. Expectations. 
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1. INTRODUqAO 

Ao longo dos anos, a forma como o ser humano entende e enxerga o seu trabalho 

sofreu diversas transformacoes. Houve uma ascensao do extremo sofrimento e tortura para 

uma concep9ao do trabalho como fonte de prazer e satisfacao pessoal, chegando a ser 

conceitualizado como o centro da existencia humana. 

Aqueles que estao muito envolvidos veem, no trabalho, sua propria defmicao. Tal 

situa9ao e evidente quando as pessoas se conhecem e utilizam a profissao ou a empresa como 

inicio da apresenta9ao (FRANQA, 2009). 

Dedica-se muito tempo ao trabalho, atraves do qual se organiza os horarios e as 

demais atividades a serem realizadas. E comum que o trabalho seja priorizado de tal forma, 

que a familia, os amigos e outras atividades sejam colocados como secundarios. 

Em nossa sociedade, o trabalho e mediador de integra9ao social, seja pelo seu valor 

economico, seja pelo aspecto cultural, tendo, assim, importancia fundamental na constitui9ao 

da subjetividade, no modo de vida e, portanto, na saude fisica e mental das pessoas 

(MIRANDA et al., 2009). 

O envolvimento, a satisfa9ao e a importancia reservada ao trabalho induzem 

conjuntamente maior comprometimento com a carreira, dificultando o desligamento do 

trabalho no periodo de aposentadoria. Nesse contexto a palavra aposentadoria soa 

desagradavel e frustrante para muitos profissionais no final da carreira (CUNHA et al., 2004). 

A vida humana e compreendida como sendo dividida em tres grandes etapas: a 

prepara9ao para o trabalho, o trabalho e o pos-trabalho. Com os atuais avan90s da Ciencia e 

com a melhoria da qualidade de vida da popula9ao, os indices de longevidade estao 

aumentando e o periodo pos-aposentadoria esta ficando a cada dia mais extenso, precisando 

ser preenchido por outras ocupa9oes para evitar a ociosidade. 

A conceitualiza9ao da aposentadoria muda de acordo com as diferentes concep9oes de 

cada pessoa, podendo ser compreendida como repouso e premio pelos anos de trabalho ou, 

como amea9a e castigo que acarretam quebra de la90s e inutilidade perante a sociedade. 

Muitas pessoas veem o aposentado como um ser improdutivo, e este por vezes, e rejeitado e 

desprezado. 

Atualmente, o tema aposentadoria vem se tornando um assunto desafiante para os 

paises desenvolvidos ou em desenvolvimento, tendo em vista o crescimento populacional de 

1 2 
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idosos no mundo. Entretanto, cabe enfatizar que a aposentadoria nem sempre esta associada 

ao envelhecimento, muitos a confundem, pois em alguns contratos previdenciarios ela pode 

coincidir com o que, cronologicamente, e definido como marco do envelhecimento, 65 anos. 

A maioria das pessoas tern sua vida, tanto no aspecto pessoal como no social, 

vinculada ao trabalho ou a instituicao a qual pertence. Dessa forma, a aposentadoria pode ser 

visualizada como uma ruptura de lacos, quebra de rotina, mudancas na dinamica familiar, 

perda de status e do padrao de vida, podendo acarretar em diversos efeitos maleficos para a 

vida do individuo. 

Esse estudo nasceu do interesse em compreender como os docentes universitarios que 

estao para se aposentar enfrentam o processo que antecede a aposentadoria e o significado 

desta para eles. 

Estes profissionais, em sua maioria, por estarem se aproximando do periodo estimado 

para a aposentadoria, estao ocupando suas funcoes ha um tempo consideravel e podem ter 

dificuldades para se desligar do trabalho; podem apresentar diversas reacoes com a sua 

chegada, pois o enfrentamento pode ser diferente nos diversos sujeitos; alguns individuos 

podem nao aceitar a aposentadoria, enquanto outros podem muito deseja-la. 

Por ser uma situacao emergente, ainda sao desconhecidos e imprevisiveis os 

comportamentos dos trabalhadores e das organizacoes diante da aposentadoria. Torna-se, 

portanto necessario conhecer a percepcao e as expectativas desses sujeitos acerca desse tern a, 

levando em consideracao que o periodo da aposentadoria pode trazer consigo, alem do 

repouso e do tempo livre, outras situacoes, como ociosidade, frustracao, sentimento de 

impotencia, depressao, e isso dependera da forma pela qual o trabalhador enfrentara essa 

transicao. Esse conhecimento pode contribuir para que as instituicoes e sociedades saibam 

lidar com esse desafio. 

13 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

• Conhecer as expectativas dos docentes universitarios em transi9ao a aposentadoria acerca 

deste processo. 

2.2 ESPECIFICOS 

• Identificar o significado do trabalho para os docentes; 

• Descrever a percep9ao dos mesmos quanto ao processo de aposentadoria; 

• Apontar os aspectos emocionais envolvidos com o pensar em aposentar-se. 

1 4 
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3 FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

3.1 O TRABALHO ENQUANTO CENTRO REGULADOR DA VIDA HUMANA 

Sigmund Freud foi questionado certa vez, sobre o que, em sua opiniao, uma pessoa 

normal deveria ser capaz de fazer bem. Ele teria respondido: "Liebem umd arbeiten" ("amar e 

trabalhar"). Ele acreditava que a familia supriria as necessidades referentes ao amor e que o 

trabalho possibilita a criacao de vinculo do ser humano com a realidade mais que qualquer 

outro aspecto da vida humana. 

Do ponto de vista etimologico, a palavra "trabalhar" tern origem no latim vulgar 

tripaliare, significando torturar, e e derivada do latim classico tripalium, um instrumento de 

tortura (TARCITANO; GUIMARAES, 2004). No portugues, esse verbo possui duas 

significacoes: a de realizar uma obra que gere reconhecimento social e a de esforco repetitivo 

e sem liberdade, de resultado consumivel e esforco inevitavel (ZANELLI, 2001). 

A palavra trabalho que sempre fora associada a fadiga, tortura, esforco repetitivo, 

sofrimento e encargo, ganha, com a consolidacao do modelo capitalista, uma nova roupagem, 

passando a expressar sua ascensao como a mais valorizada das atividades humanas. De 

acordo com Hanna Arendt (1981, p. 113), o trabalho ascendeu: 

(...) da mais humilde e desprezivel posicao a mais alta categoria, como a 
mais estimada de todas as atividades humanas, (que) comecou quando Locke 
descobriu que e a fonte de toda a propriedade; prosseguiu quando Adam 
Smith afirmou que era fonte de toda a riqueza, e atingiu seu climax em Marx 
quando o trabalho passou a ser a origem de toda a produtividade e a 
expressao da propria humanidade do homem. 

Considerando o homem como ser ativo, o trabalho e a expressao das capacidades 

fisicas e mentais, onde o homem deve se desenvolver e se aperfeicoar. Nesse sentido, o 

trabalho nao se constitui apenas um fim para a producao de mercadorias, mas tambem uma 

forma de solidariedade social e auto-realizacao pessoal (HIRSCH, 2005). 

O trabalho e resultado, segundo Marx (1980), de uma inter-relacao entre homem e 

natureza, onde o primeiro, por suas acoes, regula e controla o segundo. Neste processo, o 

homem se apropria de recursos naturais, imprimindo uma forma util ao ser humano, o qual 

impSe mudancas tanto na natureza do homem quanto na natureza em si. O homem quando 

age sobre o mundo exterior, modifica-o e modifica a si mesmo. 
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Na sociedade moderna, dedicamos a maior parte de nosso tempo ao trabalho, o qual 

coloca-se como principal atividade do homem, visto que o norteia, integrando a sua 

identidade (FREAZA, 2010). Este nao e somente uma forma de ganhar dinheiro, ele esta 

associado a status, a identidade de cada um, a distancia da morte (BOTTON, 2009). 

Tolfo e Piccinini (2007) apontam que resultados de pesquisas brasileiras e 

estrangeiras, demonstram que o trabalho ainda permanece sendo central, do ponto de vista 

sociologico e psicologico, para os trabalhadores, cabendo destacar que essa centralidade foi 

identificada tanto entre trabalhadores que desenvolvem atividades mais intelectualizadas, 

quanto entre aqueles sujeitos a atividades insalubres (MORIN et al., 2007; OLIVEIRA et al., 

2004 apud TOLFO e PICCININI, 2007; D'ACRI, 2003, apud TOLFO e PICCININI, 2007). 

Lins de Barros (2006) sugere que as pessoas tern o trabalho e a vida profissional como 

uma das principals areas de sua vida. O trabalho desempenha importante papel para os 

individuos, constituindo-se como caracteristica central e definidora da vida dos mesmos, 

incluindo a identidade pessoal, a afirmacao da autoestima e funcao perante a sociedade. Vive-

se em torno de uma atividade profissional, as pessoas sao vistas conforme o cargo que 

ocupam em uma instituicao e tendem a organizar a vida e administrar o tempo atraves do 

trabalho. 

As sociedades colocaram o trabalho numa posiQao central. A nossa e a 
primeira a sugerir que ele pode ser algo mais do que uma punicao ou uma 
penitencia. A escolha de nossas profissoes carrega a definigao de nossa 
identidade, chegando ao ponto de nao perguntarmos a novos conhecidos de 
onde eles vem ou quern sao seus pais, mas o que eles fazem, na suposi9ao de 
que o caminho para uma existencia significativa deve sempre passar pelos 
portoes de um emprego remunerado (BOTTON, 2009, p. 106). 

O trabalho e rico de sentido individual e social, e um meio de producao da vida de 

cada um ao prover subsistencia, criar sentidos existenciais ou contribuir na estruturacao da 

identidade e da subjetividade, sendo valorizado tanto pelos capitalistas quanto pelos marxistas 

(NOVO; FOLHA, 2010). 

As atividades profissionais nao podem definir uma pessoa completamente, porem, nao 

e facil dissociar a profissao da personalidade. Talvez porque os seres humanos passem a 

maior parte da vida trabalhando, muitas vezes priorizando a carreira profissional em 

detrimento de atividades pessoais e do convivio com a familia, ou talvez porque seja mesmo 

dificil definir a si mesmo (FREAZA, 2010). 
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Apesar das mudancas que envolvem o significado do trabalho, ele pode ter diferentes 

significados entre os diversos sujeitos, um individuo pode considera-lo o centra de sua vida, 

sua fonte de prazer, enquanto outro o percebe como sofrimento e falta de oportunidade. 

3.2 O ENVELHECIMENTO E A APOSENTADORIA 

No Brasil, segundo o Censo 2010, 20.590.000 brasileiros tern acima de 60 anos de 

idade. Segundo dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) 

(2010), a expectativa de vida dos brasileiros aumentou. Em 1991, era de 66 anos, em 2011, a 

esperanca de vida ao nascer no Brasil passou para 74,08 anos (74 anos e 29 dias). 

A medida que a expectativa de vida aumenta, cresce tambem o numero de idosos no 

mercado de trabalho. Ha vinte anos, eram 2,6 milhoes de idosos, hoje, esse numero e mais do 

que o dobro, ja sao 5,4 milhoes de brasileiros com mais de 60 anos trabalhando (IBGE, 2010). 

A questao do envelhecimento e da longevidade humana e algo que existe desde a mais 

remota historia, seja na busca pela formula da eterna juventude, que esta associada a 

felicidade plena, ou como preocupacao constante do homem em todos os tempos. 

Despertando maior enfase na ultima decada, devido, sobretudo, a sua expansao tanto a nivel 

mundial como na realidade brasileira, sendo objeto de investigacao na comunidade academica 

e na sociedade civil (ARAUJO; CARVALHO, 2004). 

Ate o seculo XIX, o que caracterizava fundamentalmente a velhice era a 

impossibilidade que uma pessoa apresentava de se assegurar financeiramente. Assim, a nocao 

de velho remete a incapacidade de produzir, de trabalhar (ARAUJO; CARVALHO, 2004). 

Segundo Peixoto (2003), era denominado velho (vieux) ou velhote (veillard) aquele 

individuo que nao desfrutava de status social, contudo, para demonstrar uma visao menos 

estereotipada da velhice, o termo 'idoso' foi adotado para caracterizar tanto a populacao 

envelhecida em geral, quanto aquela mais favorecida. 

Nas antigas sociedades agrarias, os individuos trabalhavam desde a infancia ate o 

envelhecimento final por fins de sobrevivencia. Somente com a transicao para sociedade 

urbana e industrial e que surgiram modalidades emancipatorias da condicao de trabalho pela 

sobrevivencia, atraves da proibicao do trabalho infantil e adolescente e da liberacao do idoso 

pela aposentadoria e pensao (PROCHNOW, 1998). 
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Nesse sentido, a aposentadoria surgiu no seculo XIX na Europa como uma forma de 

assegurar a sobrevivencia das primeiras geracoes de operarios que envelheceram e perderam a 

capacidade para o trabalho (FERREIRA, 2003). 

No Brasil, em 1° de maio de 1943, o decreto 5.452 criou a CLT - Consolidacao das 

Leis Trabalhistas, que entrou em vigor no primeiro governo de Getulio Vargas (1930-1945). 

No mesmo periodo foi criado o Ministerio do Trabalho (1939) e a maioria das leis 

trabalhistas. Com a CLT, alguns direitos dos trabalhadores passaram a ser reconhecidos, alem 

do recebimento de beneficios, como ferias, decimo terceiro salario, FGTS, aposentadoria, 

entre outros (DONZELLE, 2009). 

No Brasil, a aposentadoria e um direito garantido aos trabalhadores em forma integral 

ou proporcional. Para ter direito a aposentadoria integral, o homem deve comprovar pelo 

menos 35 anos de contribuicao e 65 anos de idade, e a mulher, 30 anos de contribuicao e 60 

anos de idade. Para ter direito a aposentadoria proporcional, o trabalhador precisa cumprir 

dois criterios: tempo de contribuicao e idade minima. Segundo a Lei n° 10.666, de 8 de maio 

de 2003, publicada no Diario Oficial da Uniao em 09/05/2003, a idade minima em que o 

trabalhador pode requerer a concessao e aos 53 anos para homens e 48 anos para mulheres, 

desde que em ambos os casos comprovem, no minimo, 30 anos de contribuicao. 

O trabalhador pode ainda, requerer aposentadoria especial em casos de invalidez (por 

doenca ou acidente), quando sendo considerado incapacitado para exercer suas atividades pela 

pericia medica da Previdencia Social. 

Para Luborsky e LeBlanc (2003), a aposentadoria difere do envelhecimento, e nao 

pode ser confundida como tal, uma vez que nem todos os aposentados sao velhos e nem toda 

a velhice e aposentada. 

3.3 IMPLICAQOES DA APOSENTADORIA NA IDENTIDADE PESSOAL, 

SOCIAL E PROFISSIONAL 

Na lingua portuguesa, aposentar-se prende-se etimologicamente a hospedagem, abrigo 

nos aposentos. Considerando que aposento e o mesmo que quarto, o sentido do termo remete 

a nocao de abrigar-se nos aposentos, no interior da habitacao (CARLOS et al., 1999). Em 

ingles e frances, retires e retraite, respectivamente, tambem remetem a nocao de retirar-se, 
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afastar-se da vida ativa, sendo que no seculo X X I , retraite significava, tambem, o lugar onde 

as pessoas se retiravam para escapar dos perigos e das modernidades (BERND, 1996). 

Da importancia da identidade de trabalhador e de sua representatividade enquanto 

identidade do eu, emergem as questoes da aposentadoria e suas repercussoes. Identidade que 

se refere, tambem, a consciencia de pertencer a determinado grupo social, inclusive laboral, e 

a carga afetiva que esta pertenca implica (CARLOS et al., 1999). 

A aposentadoria, por representar a ruptura com o papel profissional formal, ao inves 

de ser vivenciada como um repouso merecido pode ser uma situacao ameacadora do 

equilibrio psicologico (RODRIGUES et al., 2005). 

A aposentadoria representa, sob o ponto de vista psicologico e social, um 
momento estressante e de muita expectativa na vida do individuo, que 
suscita reacoes muito ambivalentes, desde uma sensacao de liberdade ate um 
sentimento de exclusao. As mudan9as advindas com a aposentadoria 
requerem uma adaptacao, nem sempre atingida pela maioria das pessoas. 
Caso nao haja essa adaptacao, os resultados negativos deste novo periodo 
podem ser muito serios, manifestando-se atraves de depressao, isolamento, 
dificuldades de relacionamento com a familia, etc. (MUNIZ, 1996, p. 199). 

Rodrigues et al. (2005) ainda destacam que ha nuances e diferencas na significacao e 

modos de enfrentar a aposentadoria, considerando-se a classe economica e demais fatores 

culturais e sociais a que estao submetidos os trabalhadores. 

A aposentadoria caracteriza-se hoje como um problema social de grande 

complexidade, que envolve as mais diversas instituicoes: o Estado, a familia, as empresas, o 

individuo. Podemos entao dizer que para muitos a aposentadoria e um periodo da vida 

associado a idade avancada e a saida do mercado de trabalho. Nao somente pelas questoes 

financeiras envolvidas, mas, sobretudo, pela carga emocional atribuida ao trabalho como parte 

indissociavel do proprio individuo (FREAZA, 2010). 

A ausencia de trabalho que pode ser gerada pela chegada da aposentadoria e 

compreendida como um desequilibrio, sendo uma situacao dificil de imaginar e de projetar 

para si mesmo. 

Destarte, o aposentado e muitas vezes enxergado como improdutivo, como alguem 

que nao serve mais para o trabalho ou ate mesmo para a convivencia. Para Peixoto (2003), a 

aposentadoria, apesar de ser um direito reconhecido e muitas vezes desejado, simboliza a 
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perda de um papel social fundamental - o de individuo produtivo - passando a ser sintoma 

social de envelhecimento. 

No entanto, muitos sujeitos mantem um vinculo simbolico com o trabalho atraves da 

identidade de trabalhador, o qual se representa como atributo de valor e de insercao social, 

fundamentados nas memorias de um passado de insercao em um grupo profissional e de uma 

carga afetiva correspondente (CARLOS et al., 1999). 

Uma possivel solucao para se chegar a um equilibrio poderia ser o cultivo de outros 

interesses alem do trabalho. Quern nao comeca a pensar nessas questoes desde cedo, tera mais 

dificuldades para saber o que fazer com o tempo livre ao se aposentar (FREAZA, 2010). 

E o que tambem afirma Franca (2009): "muitos acreditam que com a aposentadoria os 

relacionamentos podem diminuir, principalmente, aqueles que cultivam amizades num unico 

lugar: o ambiente do trabalho. As pessoas se aproximam mais pelos interesses que tenham. E 

o trabalho e um dos mais fortes pontos em comum." 

O modo pelo qual o individuo vivenciara a aposentadoria pode ser compreendido a 

partir da relacao que o individuo estabeleceu, ao longo de sua vida, entre o papel profissional 

e o tempo livre, sendo que este, quando o sujeito se aposenta, pode ser direcionado para o 

crescimento individual ou apenas encarado como um tempo vazio e, possivelmente, um 

espaco para a ociosidade (RODRIGUES et al., 2005). 

Conforme afirma Franca (2009), "a aposentadoria e o contraponto do trabalho, mas 

seu conceito vem se modificando, ja que um numero crescente de aposentados prefere 

continuar trabalhando. E possivel que, independentemente da remuneracao, aqueles que 

continuam imprimindo sua produtividade desenvolvam o senso de maior utilidade e obtenham 

maiores oportunidades para a interacao social". 

Como demonstra a pesquisa de Jayashree e Rao (1991), o trabalho pos-carreira 

proporciona aos que o realizam uma identidade positiva e alto ajuste social. Nessa 

perspectiva, sao buscadas atividades remuneradas ou nao, preferentemente no espaco publico, 

como forma de garantir reconhecimento social, isso oportuniza a experiencia de sentir-se 

vivo, ja que a ausencia do trabalho e associada a morte, a exclusao e a segregacao em uma 

sociedade pautada pelo valor produtivo (CARLOS et al., 1999). 

Como utilizar e administrar o tempo disponivel, outrora ocupado, e um desafio para os 

individuos que dedicaram muito tempo de sua vida ao trabalho. 
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A dedicacao excessiva a labuta, segundo Franca (2009) pode limitar o 

desenvolvimento de outras atividades e interesses, como o lazer, atividades culturais e 

educacionais, hobbies ou o relacionamento familiar. Chegada a aposentadoria, a falta de 

pianos e de expectativas acarreta um sentimento de perda para muitos trabalhadores, diante do 

fato de ter que gerenciar sozinhos o seu tempo. 

O apego do individuo com o seu trabalho pode, segundo Gee e Baillie (1999), 

"influenciar as pessoas a postergarem a saida do trabalho na aposentadoria, ou a temerem um 

rompimento imposto". 

Segundo Vries (2003), as pessoas de alto nivel dentro da empresa, os lideres, sao os 

que mais sofrem com a aposentadoria. A solidao e a depressao surgem, por vezes, depois da 

perda do poder. Alguns problemas psicologicos podem surgir no periodo da aposentadoria, ou 

mesmo no periodo pre-aposentadoria, em decorrencia da associacao existente entre trabalho e 

reconhecimento. 

O "descarte da laranja" ou o que ficou conhecido como "papel sem papel" significa, 

para o descartado, a perda da posicao, dos amigos, do nucleo de referenda, da transformacao 

dos valores, das normas e das rotinas, e a submissao a condicoes que agridem a autoestima e a 

imagem de si mesmo. Em outras palavras, coloca-se em xeque a identidade pessoal 

(ZANELLI; SILVA, 1996). 
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4 PERCURSO M E T O D O L O G I C O 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

Para alcance dos objetivos propostos, optou-se por um estudo descritivo com 

abordagem qualitativa. A pesquisa descritiva, segundo Figueiredo (2007) tern como objetivo 

primordial a descricao de determinada populacao ou fenomeno, ou o estabelecimento de 

relacoes entre variaveis atraves de instrumentos para coleta de dados como observacao 

sistematica e/ou questionarios. 

A abordagem qualitativa busca conhecer trajetorias de vida, experiencias sociais dos 

sujeitos e exige uma grande disponibilidade do pesquisador e um real interesse em vivenciar a 

experiencia da pesquisa (COSTA; VALLE, 2000). 

Para Minayo (2007), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, 

motivos, crencas, valores e atitudes, o que corresponde a um espaco mais profundo das 

relacoes de natureza diferente da pesquisa quantitativa, que lida com variaveis, dados 

matematicos, equacSes, estatisticas. 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

O cenario para investigacao foi a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

campus Cajazeiras. A escolha deste local de pesquisa surgiu a partir da observacao e dos 

relatos de professores acerca de suas expectativas, pianos, medos e aspiracoes para o periodo 

de aposentadoria. A referida Universidade nao oferece para os professores e funcionarios um 

Programa de Preparacao para Aposentadoria, o qual ja vem sendo instalado em diversas 

instituicoes que se preocupam com a qualidade de vida de seus funcionarios. Este Programa 

consiste em apresentar para o funcionario condicSes e meios para ter uma boa aposentadoria e 

saber desfruta-la, ocupando seu tempo com atividades prazerosas e salutares (SILVA; 

ALMEIDA; MORAES, 2008). 
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4.3 POPULAQAO E AMOSTRA 

Hulley (2003) expoe que a popula9ao-alvo de um estudo consiste no conjunto 

completo de pessoas que apresentam um determinado conjunto de caracteristicas, sendo a 

amostra, o subconjunto dessa popula9ao disponivel para estudo. Destarte, a popula9ao do 

estudo constituiu-se de docentes da UFCG, campus Cajazeiras, na transi9ao a aposentadoria. 

Embora os criterios da Previdencia Social para concessao do beneficio auxiliem na 

identifica9ao da popula9ao do estudo, houve dificuldade em identifica-la, tendo em vista a 

diversidade de condi9oes que podem levar o trabalhador a requerer o beneficio e pela decisao 

individual de solicita-lo ou nao. Considerou-se nessa pesquisa o criterio de idade minima para 

aposentar-se (aposentadoria proporcional): mulheres com idade maior ou igual a quarenta e 

oito anos e homens com idade maior ou igual a cinquenta e tres anos, segundo aprovado na 

Lei n° 10.666, de 8 de maio de 2003, publicada no Diario Oficial da Uniao. 

Optou-se pela amostragem nao probabilistica de conveniencia, que e caracterizada por 

ser composta de individuos que atendem aos criterios de inclusao e sao de facil acesso ao 

investigador (HULLEY, 2003). 

Utilizou-se ainda, o criterio de satura9ao de respostas. O fechamento amostral por 

satura9ao teorica e operacionalmente defmido como a suspensao de inclusao de novos 

participantes no estudo quando os dados obtidos passam a apresentar, na visao do 

pesquisador, certa redundancia ou repeti9ao (DENZIN; LINCOLN, 1994). 

A amostra foi constituida de 20 docentes universitarios. Um sujeito foi excluido da 

pesquisa por encontrar-se afastado para doutorado e tres docentes nao consentiram em 

participar do estudo. 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSAO E EXCLUSAO 

Com rela9ao aos criterios de inclusao determinou-se que todos os participantes fossem 

docentes da UFCG, campus Cajazeiras; tivessem idade igual ou superior a 48 anos no caso 

das mulheres e 53 anos no caso dos homens. 

Foram excluidos deste estudo os docentes que apresentaram pelo menos um dos 

seguintes criterios: estivessem afastados da institui9ao, devido a licen9a para tratamento de 
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saude ou em decorrencia de processo de qualificacao profissional, cursando mestrado ou 

doutorado. 

4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado (Apendice A). 

Segundo Minayo (2007), a entrevista pode ser entendida no sentido amplo de comunicacao 

verbal, e no sentido restrito de coleta de informacao sobre determinado tema cientifico e ao 

ser semi-estruturada, combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tern a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questao sem se prender a indagacao formulada. 

O instrumento foi dividido em duas partes, sendo a primeira voltada a contempla^o 

dos dados socio-demograficos dos sujeitos da pesquisa e a segunda com questoes norteadoras, 

cuja elabora9ao foi baseada nas contribui9oes de pesquisadores que estudam a aposentadoria. 

As perguntas foram formuladas no sentido de identificar as opinioes dos sujeitos sobre o 

trabalho e a aposentadoria e as suas preocupa9oes e expectativas perante essa mudan9a de 

condi9ao social. 

4.6 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Apos apresenta9ao e aprova9ao do projeto pelo Comite de Etica em Pesquisa (CEP) 

foi iniciada a pesquisa de campo. Para realiza9ao da coleta de dados, solicitou-se a 

autoriza9ao do Diretor do Centro de Forma9ao de Professores da Universidade Federal de 

Campina Grande (Anexo A), para desenvolver a pesquisa. Posteriormente, requereu-se as 

Unidades Academicas a rela9&o de professores que atendiam aos criterios de inclusao 

propostos pelo estudo. Os docentes foram contatados e o encontro com os mesmos, agendado. 

O conteudo e os objetivos do estudo foram explicitados para os sujeitos, os mesmos foram 

informados sobre a participa9§o voluntaria e o direito de desistencia em qualquer etapa da 

pesquisa. As entrevistas foram gravadas a partir do consentimento dos sujeitos e, 

posteriormente, transcritas pelas pesquisadoras. Os informantes, no momento da aplica9ao da 

entrevista, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apendice B), 

obedecendo aos aspectos eticos e legais da Resolu9ao 196/96 do Ministerio da Saude, 

referente a pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 1996). 
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4.7 PROCESSAMENTO E ANALISE DOS DADOS 

Os dados sociodemograficos foram analisados pelo metodo estatistico descritivo 

simples, sendo tabulados e apresentados em graficos atraves do programa Microsoft Office 

Excel for Windows 2007. A analise dos dados pautou-se na analise de conteudo em sua 

modalidade de analise tematica proposta por Bardin (2009), que e, segundo ele, um conjunto 

de tecnicas de analise das comunicacoes que utiliza procedimentos sistematicos e objetivos de 

descricao do conteudo das mensagens. 

4.8 ASPECTOS ETICOS 

Esse estudo respeitou os aspectos eticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

conforme preconiza o Conselho Nacional de Saude - CNS, pela resolucao N° 196, de 10 de 

outubro de 1996. Esta resolucao regulamenta as pesquisas em seres humanos e assegura aos 

participantes do estudo informacoes acerca dos seus objetivos, bem como o anonimato, a 

liberdade para o consentimento e desistencia da participacao em qualquer momento, sem 

prejuizo para sua assistencia (BRASIL, 1996). 

Pesquisa com seres humanos e aquela que envolve o ser humano, de forma individual 

ou coletiva, direta e indireta, em sua totalidade ou em partes, incluindo o manejo de 

informacoes ou materials. Nesse sentido, a eticidade da pesquisa implica na leitura e 

assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por parte do 

entrevistado (a) para autorizacao da coleta de dados, este termo assegura a nao identificacao 

do sujeito, assim como a manutencao do carater confidencial das informacoes. Corrobora-se 

com Costa (2000) quando afirma que a resolucao incorpora os referenciais basicos da 

bioetica, bem como os principios eticos da autonomia, nao maleficencia, beneficencia e 

justica. Para preservar a identidade dos docentes, foram usados identificadores para a 

enumeracao das entrevistas, por exemplo, D l , D2... D20. 
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5 R E S U L T ADOS E DISCUSSAO 

5.1 CARACTERIZAgAO DO PERFIL DOS DOCENTES U N I V E R S I T A R I O S 

A apresenta9ao dos resultados do perfil dos docentes teve como base as seguintes 

variaveis: unidade academica ao qual esta vinculado, sexo, idade, titulacao, estado civil, 

tempo de exercicio da docencia, renda familiar e tempo para aposentadoria. 

O Centro de Forma9ao de Professores e composto por seis unidades academicas. 

Participaram do estudo apenas professores lotados em quatro destas unidades, os quais 

atenderam aos criterios de inclusao da pesquisa. Isso possivelmente ocorreu por serem estas 

as unidades pioneiras da universidade, possuindo um quadro docente mais antigo. O numero 

de docentes participantes do estudo em cada unidade e equiparavel, dos quais 25% (n=5) sao 

da Unidade Academica de Letras (UAL), 20% (n=4) da Unidade Academica de Educa9ao, 

30% (n=6) fazem parte da Unidade Academica de Ciencias Sociais e os outros 25% (n=5), da 

Unidade Academica de Ciencias Exatas e da Natureza (UACEN) (Grafico 1). 

Grafico 1 - Distribuisao por Unidade Academica 

UAL 

• UAE 

• UACS 

• UACEN 

Fonte: Pesquisa Direta/2013 

No que diz respeito ao sexo, os participantes da pesquisa, conforme demonstra a 

Tabela 1 na pagina seguinte, estao divididos na mesma propor9ao, sendo dez homens e dez 

mulheres, diferentemente do imaginario popular, que via o magisterio tradicionalmente como 

um trabalho de mulher, pois, nas sociedades patriarcais, era considerado um trabalho feminino 

(de menor prestigio, menos profissional) e a docencia era vista como uma extensao do 

trabalho domestico (OLIVEIRA, 2006). 
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Tabela 1: Aspectos Sociais dos docentes universitarios 

V A R I A V E L % n 
SEXO 

Masculino 50% 10 
Feminino 50% 10 

IDADE 
48-51 anos 20% 04 
52-55 anos 35% 07 
56-59 anos 25% 05 
60-63 anos 15% 03 
64-67 anos 5% 01 

EST ADO C I V I L 
Solteiro 35% 07 
Casado 45% 09 
Divorciado 15% 03 
Uniao estavel 5% 01 

Fonte: Pesquisa Direta/2013 

O resultado encontrado confronta-se com o estudo de Delcor et al. (2004), em que foi 

constatado que a docencia e considerada propria das mulheres por sua similaridade com o 

trabalho educativo da mae com seus filhos. 

Conforme dados da Tabela 1, a maioria dos individuos encontra-se na faixa etaria de 

52 a 55 anos de idade, o que corresponde a 35% (n=7) da amostra; 20% (n=4) estao entre 48 a 

51 anos, salienta-se que nessa faixa, encontram-se apenas mulheres, ja que o estudo excluiu 

homens nesta idade; na faixa etaria de 56 a 59 anos estao inclusos 25% (n=5) dos sujeitos; 

15% (n=3) dos participantes tern entre 60 e 63 anos; e apenas um sujeito encontra-se na faixa 

etaria de 64 a 67 anos de idade. 

Ainda de acordo com a Tabela 1, os docentes casados atingem 45% (n=9) da amostra, 

35% (n=7) sao solteiros, 15% (n=3) sao divorciados e 5% (n=l) encontram-se em uniao 

estavel. O estudo de Bertaci et al. (2011) demonstrou que o casamento e a uniao estavel sao 

muito presentes na vida dos professores universitarios. 

Nota-se diferenca quando confrontado estado civil e sexo, onde a maioria das 

mulheres (60%) e solteira, enquanto apenas 10% (n=l) dos homens o sao. A maior parte dos 

homens (70%) tern estado civil casado, competindo com somente 20% (n=2) das mulheres. 

Segundo Rocha e Sarriera (2006), a mulher, para atingir esse patamar de status - docente 

universitaria - sacrifica, muitas vezes, sua vida pessoal a fim de conquistar um espaco 

profissional que ate ha pouco tempo era um reduto masculino (Grafico 2). 
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Grafico 2 - Distribuicao por sexo e por estado civil 

Homens 

Mulheres 

Casado Solteiro Divorc iado Uniao 

Estavel 

Fonte: Pesquisa Direta/2013 

Observa-se no Grafico 3, uma predominancia de mulheres em faixa etaria mais 

jovem quando comparada com os homens, nao constando na amostra, nenhuma professora 

com idade superior a 59 anos. E possivel que essa diferenca se de pelo fato de que as 

mulheres aposentam-se mais cedo do que os homens, tanto se for considerado o tempo de 

servico, como se o criterio para aposentadoria for a idade. 

Grafico 3 - Distribuicao por idade e por sexo 

Homens 

Mulheres 

48-51 52-55 56-59 60-63 64-67 

anos anos anos anos anos 

Fonte: Pesquisa Direta/2013 

Quanto a renda familiar, conforme nos mostra o Grafico 4 na pagina seguinte, a 

maioria (65%) dos docentes tern uma renda entre 3.000,00 a 7.000,00 R$, enquanto o restante, 

que equivale a 35% (n=7) da amostra tern rendimentos acima destes valores. A renda familiar 

e um fator importante quando o assunto e aposentadoria, pois a possivel diminuicao salarial 

pode acarretar em protelacao da aposentadoria ou fazer com que o aposentado procure outros 

meios para aumentar a renda. 
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Grafico 4 - Distribuicao por renda familiar 

15.000-17.000 R$ 
13.000-15.000 R$ 
11.000-13.000 R$ 
9.000-11.000 R$ 
7.000-9.000 R$ 
5.000-7.000 R$ 
3.000-5.000 R$ 

Fonte: Pesquisa Direta/2013 

No tocante ao grau de titulacao dos docentes, o Grafico 5 nos mostra que 45% (n=9) 

sao doutores, 30% (n=6) sao mestres, 20% (n=4) sao especialistas e um professor tern apenas 

a graduacao. Esses numeros revelam um percentual maior de doutores quando comparado ao 

Cadastro Nacional de Docentes na Educacao Superior, elaborado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - INEP, no qual apenas 22,7% dos 

docentes encontram-se no nivel de doutorado (BRASIL, 2005). 

Grafico 5 - Distribuicao por grau de titulacao dos docentes 

Doutor 

Mes t re 

Especialista 

Graduado 

Fonte: Pesquisa Direta/2013 

Efetuando-se comparacao entre titulacao e sexo, conforme demonstrado no Grafico 6 

na pagina subsequente, percebe-se um aumento acentuado de nivel de titulacao entre as 

mulheres, onde a maioria (80%) cursou doutorado, 10% (n=l) sao mestres e 10% (n=l) 

especialistas. Enquanto os homens apresentam um percentual menor. (10%) de doutores, 50% 

(n=5) de mestres, 30% (n=3) especialistas e 10% (n=l) graduados. 
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Grafico 6 - Distribuicao por sexo e por titulacao 

10 

L . 
Homens 

Mulheres 

Doutor Mest re Especialista Graduado 

Fonte: Pesquisa Direta/2013 

Na pagina seguinte, o Grafico 8 demonstra que quanto ao tempo de exercicio da 

docencia, 10% (n=2) tern um ano, esses sujeitos apesar de se adequarem aos criterios de 

inclusao da pesquisa atuam como professores universitarios ha pouco tempo, mas somando-se 

o tempo de servico dos mesmos em outras instituicoes, ja encontram-se no periodo de pre-

aposentadoria. 

Dos demais docentes, 5% (n=l) tern entre 10 a 15 anos de tempo de servico na UFCG, 

25% (n=5) de 16 a 21 anos, 20% (n=4) de 22 a 27 anos, 25% (n=5) de 28 a 33 anos e 15 % 

(n=3) tern tempo de atuacao como professor entre 34 e 39 anos. 

Grafico 7 - Distribuicao por tempo de exercicio da docencia 

34-39 anos 

28-33 anos 

22-27 anos 

16-21 anos 

10-15 anos 

1 ano 

0 1 2 3 4 5 6 

Fonte: Pesquisa Direta/2013 

No tocante ao tempo que resta para que os docentes possam se aposentar, conforme 

nos mostra o Grafico 9, 40% (n=8) ja tern esse tempo completo, ou seja, ja podem se 
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beneficiar da aposentadoria, se assim o desejarem. Entre os homens esse percentual e ainda 

maior, onde 60% deles ja atendem aos criterios para concessao do beneficio, mas estao 

adiando essa tomada de decisao. Alguns docentes (35%) referem que so irao se aposentar na 

aposentadoria compulsoria, a qual e passagem, obrigatoria, do servidor da atividade para a 

inatividade, por ter completado 70 anos de idade, independente de sexo. 

Grafico 8 - Distribuicao por tempo para aposentadoria 

Nao faz calculo /nao sabe 

De 10 a 15 anos 

De 5 a 10 anos 

De 1 a 5 anos 

Menos de um ano 

Completo 

0 2 4 6 8 10 

Fonte: Pesquisa Direta/2013 

5.2 NUCLEOS TEMATICOS 

A partir da analise tematica das entrevistas constatou-se tres nucleos tematicos: o 

significado do trabalho na vida dos docentes; percepcao dos docentes acerca da aposentadoria 

e expectativas para o periodo de aposentadoria. 

O primeiro nucleo abrange a conceituacao destes profissionais sobre o trabalho e os 

beneficios e maleficios advindos, na visao dos docentes, de suas atividades laborais. O 

segundo envolve o significado da aposentadoria e as sensacoes e preocupacoes suscitadas ao 

pensar em estar aposentado. O ultimo nucleo compreende as atividades que os docentes 

planejam desenvolver quando estiverem aposentados. 

5.2.1 O significado do trabalho na vida dos docentes 

Conforme elucidado pelos professores, o trabalho ocupa um espaco significativo em 

suas vidas, caracterizando-se como um fator importante e indispensavel na vida do ser 
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humano. As falas de alguns sujeitos nos remetem a ideia de centralidade, conforme a 

proposicao de Lukacs apud Lima (2003) de que nao existe homem sem o trabalho. Segundo 

os discursos, e por meio do trabalho que ha a dignificacao do ser humano. 

O trabalho e tudo pra mini. E o que me da motivos pra viver. (D8) 

Eu nao existiria se nao tivesse tido a oportunidade, o privilegio de 

trabalhar. (D2) 

Ele tern significado central em minha vida, umas das coisas mais 

importantes da minha vida e o trabalho. (D13) 

Posso dizer que o trabalho e algo que nos dignifica como pessoa, nos 

torna individuos produtivos, este e o significado pra mim. (D5) 

Na modernidade, sobretudo apos a Revolucao Industrial, o trabalho alcanca um lugar 

de maior valor, de algo que define a identidade e a existencia de cada sujeito. No mundo 

contemporaneo o trabalho goza de um lugar privilegiado na vida das pessoas (MOREIRA, 

2011). 

Os docentes referem gostar da profissao, na qual se sentem realizados 

profissionalmente e atraves desta trazem contribuicoes para a sociedade, criando uma 

interacao com a mesma, e ainda, favorecem a socializacao de saberes. 

E um retorno daquilo que minha profissao permite para a sociedade. 

Gosto do que /ago, por isso e uma realizagao profissional. (D20) 

Voce contribui com algo, aprende algo. (D3) 

E estar ativo, produzindo, contribuindo, aprendendo. (D3) 

Segundo Moreira (2011), o trabalho enquanto atividade profissional pode promover 

sentido nao pela tarefa, pelo simples fazer, mas pelo modo como a tarefa e executada. No caso 

dos professores, eles se sentem realizados em poder contribuir para formacao de individuos e 

poder utilizar os seus conhecimentos na busca por uma sociedade melhor. Alem disso, a 

maioria afirmou gostar da profissao, o que gera mais facilmente essa sensacao de realizacao 

profissional. 
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As narrativas revelam que o trabalho nao e visualizado apenas como uma realizacao 

profissional, mas, sobretudo, como uma atividade que garante a realizacao pessoal, 

favorecendo o crescimento, o aprendizado, motivando e sendo ainda descrito como sinonimo 

de prazer. 

Para mim, o trabalho e um fator que realiza o homem, onde eu posso 

me realizar tanto como pessoa, como profissionalmente. (D10) 

E uma forma de realizagao de vida. (Dl) 

E a realizagao de um sonho. (D7) 

Qualquer profissao oferece ao sujeito diversas oportunidades para se realizar em 

carater profissional e pessoal. Frankl (1978/1989) refere-se ao trabalho como um carater 

insubstituivel da vida humana, aquela impossibilidade de o homem ser representado por 

outrem no que so ele pode e deve fazer, o seu carater de algo unico: nao do que ele faz, mas 

de quern o faz e do modo como faz. 

Apesar de nao ser o significado central atribuido pelos docentes ao trabalho, a 

independencia fmanceira tambem foi citada. Considera-se este, um aspecto importante, 

embora nao se sobressaia aos demais, tendo em vista que e imprescindivel a subsistencia 

humana. A estabilidade financeira foi citada como beneficio advindo do trabalho. Em 

nenhuma profissao podemos desconsiderar a questao financeira, pois e ela quern garante a 

manutencao do individuo e familia, alem de ser um fruto de toda atividade laboral. 

O trabalho e a minha sobrevivencia. Se eu nao tivesse a necessidade 

de sobreviver, ao inves de trabalhar, eu iria apenas escrever, ja que e 

algo que eu gosto de fazer. (D9) 

O trabalho ajuda voce a adquirir sua independencia financeira. (D19) 

Talvez por dedicarem tamanho esforco e destinarem tanto tempo de suas vidas ao 

trabalho, os docentes valorizem as relacoes interpessoais que sao construidas no ambito da 

Universidade. E nesse espaco onde eles passam a maior parte do seu dia, mantem contato com 

outros docentes, discentes, gestores e funcionarios, o que propicia o desenvolvimento e a 

manutencao dessas relacSes. 
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Um grande beneficio sao as relaqoes interpessoais que sao permitidas 

pormeio do trabalho (...). (D20) 

(...) A sala de aula me faz bem, e uma oportunidade de renovar os 

amigos, fazer novos amigos. (D12) 

(...) Possibilidade de ter relacoes com outros professores e 

pesquisadores. (D6) 

Nas empresas, a interacao humana ocorre em dois niveis concomitantes e 

interdependent es. O nivel da tarefa e o que podemos observar, que e a execucao das 

atividades individuals e em grupos. Ja o socioemocional refere-se as sensacoes, aos 

sentimentos que sao gerados pela convivencia (MOSCOVICI, 1994). Essa interacao 

socioemocional pode favorecer o resultado do trabalho e as relacoes interpessoais entre os 

sujeitos. 

Por ser uma profissao na qual e necessario transmitir conhecimentos e se manter 

sempre bem atualizado, os professores fizeram mencao a motivacao para estudar enquanto 

beneficio gerado atraves do trabalho, o que culmina em um maior aprendizado e 

aprofundamento teorico. 

Voce comeca a se imbricar com processos de conhecimento em 

funcao de seu trabalho, a gente adquire formacao especializada. (D5) 

(...) Motivacao para aprofundamento dos estudos que eu ja construi 

ate entao; os aprendizados que sao constantes com essa troca de 

informacao com os discentes. (D20) 

Concordamos com Morin et al. (2007) quando afirmam que o trabalho deve relacionar 

tres dimensoes: a dimensao individual (satisfacao pessoal, independencia e sobrevivencia, 

crescimento e aprendizagem, identidade), a dimensao organizacional (utilidade, 

relacionamento, insercao social) e a dimensao social (contribuicao social). 

Alguns sujeitos apontam determinados maleftcios como provenientes do trabalho, 

embora a maioria dos docentes desconsidere a existencia dos mesmos. Os maleficios 
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destacados em ordem decrescente de citacao pelos professores sao: Jornada de trabalho 

exaustiva, problemas de saude, conflitos interpessoais e baixa remuneracao. 

Trabalho muito e e uma Jornada bastante exaustiva. Alem de aulas, 

tern pesquisas, comissoes, isso e muito desgastante. (D6) 

O maior mal que o trabalho me trouxe foi questoes relacionadas a 

saude. (D13) 

E o mal psicologico da convivencia: inveja, calunia, suspeicao de 

carater, mas isso e inerente a convivencia. (D5) 

Baixa remuneracao e muito trabalho. (D9) 

O trabalho exaustivo, segundo os docentes, se da pelo fato de terem que administrar 

salas de aula (por vezes com numero excessivo de alunos), realizarem pesquisas e extensoes, 

participarem de eventos e comissoes, alem dos cargos administrativos ocupados por muitos. O 

trabalho docente transcende a Universidade, pois o professor precisa estudar, se atualizar, 

preparar aulas, elaborar e corrigir avaliacoes, entre outras atividades inerentes a funcao. 

Conforme Mendes (2007) os conflitos interpessoais tern suas causas nas dimensoes do 

contexto de trabalho, que na maioria das vezes, favorecem a rivalidade entre os colegas, a 

competicao e o individualismo, tendo em vista, as estrategias de gestao utilizadas. 

Assim como outros profissionais, alguns professores, por colocarem o trabalho como 

prioridade, incorrem no erro de negligenciar a saude, desenvolvendo diversos tipos de 

doencas tanto fisicas como psicologicas. 

Um dos professores relatou que ao longo de sua carreira profissional dedicou-se 

demasiadamente ao trabalho, chegando a negligenciar outros aspectos relevantes de sua vida, 

como verifica-se na seguinte fala: 

As vezes negligencio aspectos mais importantes em favor do trabalho. 

(...) Me dediquei muito ao trabalho e cuidei pouco da minha saude, 

cuidei muito pouco da minha familia. (D13) 

Isso nos remete ao seguinte questionamento: ate que ponto o trabalho deve posicionar-

se como prioritario na vida de um individuo? Que posicao a familia, os amigos, ou mesmo a 
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saude deve ocupar nessa rotina repleta de atividades e atribuicoes? O mesmo sujeito relatou 

conhecer o seu erro, mas afirma que nao ha mais como recuperar o tempo perdido. 

Ate aqui ja fica claro que o trabalho e uma das mais importantes formas de realizacao 

humana, entretanto, nao parece saudavel que seja a unica. Para Muchinsky (2004) o homem 

se dedica muito ao trabalho e esquece suas atividades. Segundo De Masi (1999), com o passar 

do tempo, esses trabalhadores acostumam-se a conviver com sobrecarga de trabalho, 

adquirindo o habito de ultrapassar o tempo alem do necessario, chegando ao extremo de 

levarem trabalhos para os lares, nos fins de semana, diante da familia que ja foi deixada de 

lado durante toda a semana. 

5.2.2 Percepcao dos docentes acerca da aposentadoria 

O significado que os servidores docentes atribuem a aposentadoria sao bem 

diversificados, sendo que a maioria, embora nao pretenda se aposentar enfatiza os pontos 

positivos desse momento da vida. A aposentadoria e percebida por alguns como um premio 

pelos anos trabalhados: 

A aposentadoria e um descanso merecido apos a luta. (D8) 

Seria gozar dos direitos que se teve do trabalho, da contribuicao que 

voce deu para a formacao academica. Seria uma retribuicao, um 

premio pela contribuicao que voce deu. (D14) 

Corrobora-se com Zanelli e Silva (1996), quando argumentam que a aposentadoria 

pode ser vista como premio, um jiibilo, uma recompensa aos esforcos depreendidos ao longo 

da carreira, possibilitando a concretizacao de pianos ou sonhos protelados por muito tempo. 

Nesse estudo, a aposentadoria e tambem definida como o fim de um ciclo, um dever 

cumprido, conforme os relatos a seguir: 

De ter cumprido com as minhas obrigagoes, exercendo meu direito de 

trabalhador. (D16) 

Completei um ciclo, cumpri com a minha missao. Atingi o limite 

mdximo da minha contribuicao para a sociedade. (D4) 
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Existe ainda, a concepcao da aposentadoria como uma mudanca de vida, na qual 

havera uma quebra na rotina. O profissional que outrora encontrava-se extremamente ocupado 

com seu trabalho, agora tera tempo livre, o qual sera ou devera ser preenchido por outras 

atividades, caracterizando uma ruptura nos seus horarios e rotina. 

Para mim o significado e mudanca de rotina. Se eu me aposentasse, 

nao deixaria de trabalhar, eu so mudaria minha rotina. (D13) 

Aposentadoria significa uma reorientacao de vida, tanto no aspecto 

pessoal como profissional, pela minha intencao de continuar 

trabalhando. (D20) 

Xavier (2004) ve a aposentadoria como um momento de mudanca e a forma como ela 

se estabelece e, segundo ele, consequencia da maneira como o sujeito organizou a vida, e da 

importancia dada ao trabalho e aos vinculos sociais. 

Corrobora-se com Faria (2006) quando afirma que a aposentadoria pode vir a ser o 

resultado de um planejamento estrategico da vida. Ela marcara o inicio de uma outra vida na 

qual, sera possivel reencontrar-se consigo mesmo, apos uma avaliacao do passado em prol de 

um futuro melhor. O sentido de aposentadoria como tranquilidade e liberdade tambem foi 

elucidado pelos docentes: 

Para mim seria uma tranquilidade, porque eu iria fazer o que eu 

gosto, e e o meu trabalho como professor. Tranquilidade de fazer as 

coisas quando quiser e na hora que quiser. (D13) 

Infere-se que o trabalho ocupa grande parte do tempo na vida dos docentes, que 

chegando ao periodo de aposentadoria, podem enxergar o tempo livre como uma 

possibilidade de realizar atividades que antes nao podiam realizar devido as suas atribuicoes 

profissionais. 

A aposentadoria em seus aspectos negativos nao deixou de ser apontada pelos 

professores, os quais a citaram como sinonimo de parar, o que culminaria, segundo eles, com 

a perda dos objetivos e sentidos. 
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Nao me imagino sentado, descansando. Nao e uma boa ideia. (D15) 

A aposentadoria para mim, eu tendo a reproduzir um conceito muito 

cultural, muito social, que e voce parar ou diminuir o movimento. 

Socialmente e como se voce nao tivesse mais objetivo, mais sentido. 

Aposentadoria enquanto ausencia de trabalho e horrivel. (D3) 

Nesse sentido, a aposentadoria pode representar um momento de mudanca forcada -

coagida -, gerando crises e perdas; perdas podem acontecer tanto nos pianos emocional e 

psicologico, como nos pianos social e financeiro (CUNHA et al., 2004). 

Alguns sujeitos nao se sentem a vontade sequer em falar sobre esse tema, que 

caracteriza, por vezes, um incomodo. Outros tern uma visao negativa ao ponto de encara-la 

como o fim. Isso pode ser compreendido considerando-se que o trabalho foi identificado neste 

estudo como sinonimo de vida, o que nos leva ao entendimento de que, para alguns servidores 

docentes, o termino da carreira profissional, seria o fim da vida. 

Pra mim e assim, como eu nao decidi ainda por me aposentar, 

embora ja tenha o tempo de servico, para mim e algo que me 

incomoda no momento em ter que me aposentar. (D2) 

Aposentadoria e o anuncio do fim. O aposentado esta se preparando 

para ser terminal. (D9) 

O significado e que e o final da minha vida. (D10) 

O modo de enfrentamento do periodo da aposentadoria varia conforme o significado 

atribuido ao trabalho. 

Cinco respondentes assumem a negacao como principal mecanismo de defesa, que 

para Kets de Vries e Miller (1984) ocorre quando e negada a existencia de um fator externo da 

realidade que gera conflito para o ego, ocorre a recusa em admitir um fato, sentimento ou 

lembranca que evoque um impulse 

Um negocio que eu nunca pensei em minha vida. A aposentadoria, 

para mim, e algo que nao se passou nem pela cabeca. (D12) 
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Eu nao penso nisso, eu acho que enquanto a gente esta vivo, a gente 

esta trabalhando. Isso nao vai acontecer comigo. Nao penso nem na 

possibilidade. (D17) 

A negacao da aposentadoria associa-se ao anseio de continuar trabalhando, seja em 

outras instituicoes, seja em outras atividades. Essa atitude esta presente em um grupo de 

pessoas que no decorrer de sua vida dedicou pouco tempo a outros interesses, alem dos 

profissionais. Segundo Cunha et al. (2004) esse comportamento de aposentadoria recusa esta 

mais presente em grupos de pessoas mais intelectualizadas, como e o caso dos docentes. 

Lima (2006) afirma que a aposentadoria e um evento importante para as pessoas e 

pode acarretar impactos positivos ou negativos. Quando e suscitado no sujeito o pensar em 

aposentar-se, sao varias as sensacoes que podem surgir. Na pagina seguinte, a Tabela 2 mostra 

as principals sensacoes citadas pelos servidores docentes. 

Tabela 2 - Sensacoes dos servidores docentes ao pensar em aposentar-se 
CATEGORIA FALAS DOS SUJEITOS 

Dever cumprido Eu penso em dever cumprido, nao penso na aposentadoria 
como um fim. (D5) 

Liberdade Eu me sentirei livre das pressdes sociais, das preocupagdes. 
(Dll) 
Hd uma boa expectativa para poder viver, coisas que estando 
no cotidiano de trabalho nao consigo viver. 

Mudanca Eu penso em mudanga, novas oportunidades. (D5) 
Medo Medo da solidao, por que a aposentadoria afasta a pessoa 

daquele convivio do trabalho, das amizades, que foi 
constriddo durante muitos anos. (D2) 

Sensacao de vazio Inicialmente uma sensagao de vazio que sera preenchido com 
novas situagoes de qual idade. (D4) 

Angustia E meio angustiante essa fase. (D6) 
Sentimento de inutilidade Tenho uma sensagao de inutilidade. (Dll) 
Fonte: Pesquisa Direta/2013 

Como sensacoes positivas referidas pelos professores, destacam-se a sensacao de 

dever cumprido, a liberdade e a mudanca. Esses itens ja haviam sido citados e discutidos 

anteriormente. 

Observa-se que as sensacoes que os servidores docentes apresentam ao pensar em 

aposentar-se sao, na maioria delas, negativas. Esse fato pode ser entendido levando-se em 

consideracao que esses sujeitos ainda nao vivenciaram a aposentadoria, sendo este, um novo 
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momento em suas vidas, isso gera ansiedade e medo pelo desconhecido. Alem disso, como a 

maioria dos docentes atribui alto valor ao trabalho, o pensar em afastar-se do trabalho, fonte 

de prazer e satisfacao pessoal e profissional, suscita nos mesmos sensacoes negativas, que 

serao detalhadas a seguir. 

O medo citado pelos docentes tern duas principals vertentes, a primeira e o medo da 

solidao, a qual e mais comum naqueles individuos que valorizaram suas atividades laborais 

em detrimento de sua vida social e familiar. Este resultado e coerente com o que propoe Elias 

(2001): "atrelado a aposentadoria, temos o risco do isolamento. Antes da morte fisica, o idoso 

vive a morte social". O ambiente de trabalho possibilita a oportunidade de contato com outras 

pessoas, bem como com atividades diferentes das domesticas. E nesse ambiente que os 

individuos podem desempenhar funcoes que, mesmo sendo rotineiras, tern reconhecimento 

social (SOUZA et al., 2010). 

A sensacao de vazio, tambem mencionada pelos docentes, esta relacionada ao medo de 

parar, de nao saber como administrar o tempo livre. Segundo Cunha et al. (2004), ao se 

defrontar com o tempo livre que a aposentadoria permite e possivel o sujeito se sentir 

esvaziado, quando a sua prioridade na vida ativa sempre foi a sua atividade profissional. 

A angustia referida pelos professores pode ser causada por diversos motivos, dentre 

eles o afastamento do ambiente de trabalho, a ruptura das relacoes sociais desenvolvidas por 

meio do trabalho, medo de envelhecer e morrer, medo da solidao, entre outros. 

Na aposentadoria nao apenas o medo de tornar-se superfluo, mas a fluidez das 

instituicoes corrobora para o sentimento de angustia e medo. Considerando-se que a angustia 

esta associada ao medo da morte, os sujeitos criam mecanismos de defesa para fugirem da 

consciencia da propria mortalidade (CUNHA et al., 2004). 

O sentimento de inutilidade esta atrelado a concepcao capitalista, que segundo Souza 

et al. (2010) supervaloriza o trabalho na vida dos seres humanos e, quando este deixa de ser 

vivenciado, compromete a qualidade do envelhecimento do individuo, principalmente se lhe 

faltarem habilidades e condicoes (individuals, sociais e economicas) para incorporar e 

priorizar outras atividades e valores em sua vida. 

Acerca das preocupacoes relacionadas a aposentadoria, nove sujeitos relataram a 

inexistencia das mesmas. Alguns por que nao se preocupam com o fato de aposentar-se, que 

para eles, tern aspecto positivo; outros por nao desejarem se desligar da instituicao, negam 

esse tipo de pensamento e/ou preocupacao. 
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Nao. Estou tao distante de me preocupar com o fato que nem penso 

em estar aposentado. (D15) 

Se fosse em relacao a velhice, sim. Mas quanto a aposentadoria, nao. 

(Dl) 

Uma preocupacao bastante referida pelos servidores docentes relaciona-se as leis 

trabalhistas, acerca da manutencao ou nao do salario: 

Medo em relacao as leis trabalhistas, por que a gente nao sabe se elas 

serao justas em relacao aos aposentados, em relacao aos direitos 

adquiridos. (D2) 

A angustia da aposentadoria e o dinheiro. (D13) 

Os dados obtidos permitem inferir que embora a questao financeira tenha sido 

apontada pelos professores como preocupacao, a motivacao para postergacao da 

aposentadoria envolve principalmente aspectos sociais e psicologicos. Este resultado e 

semelhante aquele encontrado por Cavedon (2004) em que os respondentes apoiam sua 

decisao de permanencia na forte ligacao que estabelecem com a organizacao e no significado 

que o trabalho adquire para eles. 

Em estudo realizado por Franca (2009), o qual analisou as atitudes de executivos do 

Brasil e da Nova Zelandia, avaliadas pela importancia dada aos ganhos e as perdas esperadas 

na aposentadoria, encontrou-se que a perda de salarios e beneficios foi a mais significativa 

entre os sujeitos pesquisados. 

Outra preocupacao bastante relatada entre os sujeitos e a ociosidade, que fica explicita 

nas falas a seguir: 

Tern aposentado que fica em casa de pijama, assistindo TV, eu nao me 

imagino dessa maneira. (D12) 

Embora eu queira continuar ensinando, eu me preocupo com o fato de 

nao ter oportunidade de continuar trabalhando. O ocio, isso me 

preocupa. (D13) 
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O ocio pode ate ser algo bom, mas nao para aqueles que passaram a vida produzindo 

intensamente. Muitas pessoas tern a habilidade de driblar bem o tempo, realizando muitas 

atividades simultaneamente (FREAZA, 2010). 

Em oposicao ao ocio, muitos individuos mantem seus vinculos com o trabalho, ou, 

apos a aposentadoria, buscam outra profissao, que ocupe seu tempo e lhe deem satisfacao e 

sensacao de utilidade. 

Outras preocupacoes citadas, porem com menor frequencia pelos respondentes foram: 

o medo da solidao, a inutilidade, a invalidez e o "adoecimento do aposentado". As duas 

primeiras ja foram discutidas anteriormente enquanto sensacoes do pensar em aposentar-se. 

O adoecimento do aposentado. A doenca do parar, ai voce comega: td 

doendo aqui, td doendo ali. O trabalho lhe obriga a se movimentar. 

(D3) 

A aposentadoria, ou o processo de rompimento com a logica do trabalho formal, 

coincide com o aumento do fator idade e, com muita frequencia, com o aparecimento de 

doencas (CARLOS, et al., 1999). 

Fica claro ate aqui, que o significado da aposentadoria para os servidores docentes e 

muito diverso, sendo intrinsecamente relacionado ao valor atribuido ao trabalho. As sensacoes 

sao, quase em sua totalidade, negativas; e as preocupacoes sao amplamente variadas. 

5.2.3 Expectativas para o periodo de aposentadoria 

A fase que antecede o desligamento com o trabalho e de suma importancia na vida dos 

docentes, ja que e neste periodo que os mesmos refletem acerca da aposentadoria, reatribuem 

valores, redimensionam suas vidas e planejam atividades para essa nova etapa. 

As expectativas apontadas pelos sujeitos envoiveram principalmente a realizacao de 

atividades prazerosas que eles nao tern tempo de fazer atualmente. Como ja descrito 

anteriormente, a dedicacao excessiva ao trabalho faz com que o profissional nao tenha tempo 

para pratica de atividades que ele gostaria de realizar. 
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Eu pretendo ter uma vida mais altemativa, de poder cultivar uma 

horta, fazer trabalhos manuais, fazer longas caminhadas, poder 

viajar, ter uma vida equilibrada. (Dl) 

Realizacao de algumas atividades nao relacionadas a minha 

profissao, as quais nao pude realizar plenamente enquanto 

trabalhando na ativa. (D4) 

(...) Curtir aquilo que o trabalho me impediu de curtir. (D14) 

Essa seria a expectativa da "liberdade tardia" descrita por Lehr (1999) como a 

vivencia de sentimentos positivos com relacao a aposentadoria, querendo aproveitar as 

experiencias que nao puderam alcancar devido ao envolvimento com o trabalho e a dura 

rotina instituida. 

Dentre essas atividades, destaca-se o desejo de viajar quando aposentado, como uma 

forma de desfrutar do tempo que outrora era dedicado quase que exclusivamente ao trabalho. 

Os resultados encontrados no presente estudo sao analogos aos resultados da literatura 

nacional (Fenalti & Schwartz, 2003; Romanini, Xavier, & Kovaleski, 2005) e internacional 

(Blekesaune & Solem, 2005; Moschis, 2002) sobre o assunto. Atraves disso, podemos inferir 

que o resultado constatado atraves dessa pesquisa nao reflete apenas uma realidade local com 

suas particularidades, e sim, realidade semelhante a de outras cidades e paises. 

Outra expectativa referida com enfase pelos servidores docentes foi a de continuar 

estudando, pesquisando, lendo e escrevendo livros. Longe de nos surpreender, esse fato so 

vem a confirmar a ideia de que pessoas intelectualmente ativas nao querem e nem pensam em 

parar, isso significaria, para alguns deles, a morte. 

Dentre os que planejam continuar trabalhando, ha aqueles que desejam trabalhar em 

outra profissao, que nao ensinando; atraves do aprendizado de uma nova profissao, ou 

trabalhando em algo que ja sabem, embora nao pratiquem. 

Retomar minha profissao de jomalista. (D6) 

Montar um escritorio de topografia e direito. (D16) 

Vou mudar de ramo: cozinhar, abrir um negocio. (Dl 7) 
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Segundo dados do IBGE, a volta dos aposentados ao mercado de trabalho esta num 

processo ascendente. De 2000 para 2011, subiu 63%, de 3,3 milhoes para 5,4 milhoes, o 

numero de parcialmente "inativos" que desempenham alguma atividade economica. 

Outra parcela de professores almeja continuar trabalhando como docente em outras 

instituicoes. Esse grupo reflete a ideia de professores que gostam da profissao e nao querem 

parar de executa-la, eles acreditam que nao sabem fazer outra coisa na vida, senao ensinar. 

Continuar trabalhando, principalmente na educagao bdsica. Gente 

velha que gostou de ensinar nao pode se aposentar. (D13) 

Continuar trabalhando em instituicoes privadas. (D16) 

Pretendo nao parar, preciso desenvolver. O que eu puder fazer, nao 

vou partir pra outro ramo, vou partir pra outro campo, a educagao 

nao formal talvez. Mas nao posso parar de trabalhar, posso partir pra 

outro sistema educativo. (D20) 

Alguns servidores docentes relatam o anseio em realizar atividades voluntarias e 

participarem de atividades sociais, essas acoes podem favorecer o sentimento de utilidade 

desses sujeitos, que agora aposentados, podem empregar os seus conhecimentos em funcao do 

proximo, daqueles que precisam. 

Me dedicar a alguma parte da sociedade que precise de ajuda, nao 

sei o que, nao sei se anciao ou crianga. (D10) 

Contribuir na questao social, participar de atividades sociais, ajudar 

em entidades sem fins lucrativos. (D14) 

Dedicar tempo a familia e aos amigos e uma acao apontada por apenas um sujeito, o 

qual reconhece que durante o periodo em que esta trabalhando nao da a devida atencao aos 

mesmos, e uma vez aposentado, pretende recompensar essa perda. 

Estar mais presente com a familia. A familia cobra muito, a gente 

trabalha demais, nao tern tempo pra familia. Os amigos tambem 
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cobram. Os vizinhos, eles tambem nao compreendem a minha 

dindmica. (D2) 

Conforme afirma Stucchi (2003), "cada pessoa, em sua area, detem algum poder, por 

minimo que seja. E depois que se ve destituido de tudo isso, tern que reconquistar um outro 

espaco na sociedade, na familia". 

Em estudo realizado por Franca (2008) com executivos, dos ganhos percebidos como 

mais importantes no periodo de aposentadoria destacou-se o tempo a ser dedicado a familia. 

Os executivos, assim como os docentes, tern forte envolvimento e satisfacao com o trabalho e 

pouco tempo para a vida familiar e o lazer. Assim, a maior disponibilidade para a familia 

podera representar uma mudanca na rotina. 
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6 CONSIDERACOES FINAIS 

Este trabalho propos-se a investigar as expectativas dos docentes universitarios acerca 

da aposentadoria. As entrevistas permearam varios aspectos, emergindo tres temas: "o 

significado do trabalho na vida dos docentes", "a percepcao dos docentes acerca da 

aposentadoria" e "as expectativas para o periodo de aposentadoria". 

Constata-se que o grupo estudado apresenta uma postura de glorificacao do trabalho, 

atribuindo significados positivos de satisfacao, prazer, realizacao profissional e pessoal, isso e 

extremamente importante, pois o trabalho, quando realizado dessa forma, traz melhores 

resultados, tanto para o profissional como para os demais envolvidos. Entretanto, pessoas que 

gostam da profissao e se dedicam ao trabalho excessivamente, podem apresentar dificuldades 

de enfrentamento no periodo de aposentadoria. 

As condutas dos docentes em relacao ao trabalho, explicam, em parte, o 

comportamento predominante entre eles frente a possibilidade de aposentadoria: o desejo de 

continuar exercendo suas atividades laborais. Eles chegam a negar a aposentadoria e referem 

aceita-la apenas quando for compulsoria e ainda assim, planejam continuar trabalhando, seja 

como docentes em outras instituicoes, seja com uma outra profissao, ou ainda em trabalhos 

voluntarios, que tragam alguma contribuicao a sociedade. 

Fica nitido que o significado da aposentadoria para os servidores docentes e muito 

diverso, partindo desde o sentido de premio pelos anos trabalhados ate um castigo, ou mesmo 

o fim da vida. Contudo, a concepcao dos sujeitos esta intimamente relacionada ao valor 

atribuido ao trabalho, sendo inversamente proporcional. 

As sensacoes referidas pelos docentes quando do pensar em aposentar-se sao, quase 

em sua totalidade, negativas, como o medo, o vazio e a angustia. As leis trabalhistas, a 

ociosidade, o medo da solidao, a inutilidade e a invalidez sao algumas das preocupacSes dos 

docentes acerca do processo de aposentadoria. 

Aposentar-se significa, na visao de alguns docentes, a possibilidade de praticar 

atividades de lazer, como viagens e conviver mais com a familia e os amigos, o que reforca o 

pressuposto de que durante as suas vidas ativas, eles foram privados dessas atividades e das 

relacSes subjetivas com os outros. 

Diante de todas as constatacoes advindas desta pesquisa, podemos afirmar que o modo 

como cada docente enxerga a aposentadoria esta intrinsecamente conexo ao modo como vive 
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a sua propria vida, no que tange aos seus principios e valores e as suas prioridades tanto no 

aspecto profissional quanto no pessoal. Os individuos que diversificaram os seus interesses ao 

longo da vida, tambem saberao faze-lo durante a aposentadoria, preenchendo o seu tempo e 

evitando a ociosidade com atividades que lhe garantam prazer e vitalidade. 

A pesquisa realizada e uma pequena parte de um grande universo a ser explorado. Ela 

nao traz resposta a todas as perguntas, mas abre caminhos para que novas interrogacoes sejam 

feitas. 

Este estudo reforca a ideia de que as sociedades capitalistas supervalorizam o trabalho 

e que, as circunstancias que levam a ausencia do trabalho, como a aposentadoria, nao sao 

facilmente aceitas pelos individuos. 

Atraves dos resultados encontrados podemos afinnar a importancia da implantacao de 

um Programa de Preparacao para Aposentadoria na instituicao, o qual favoreceria a reflexao e 

o planejamento dos docentes para essa nova etapa de vida. Destarte, os docentes poderiam, ao 

longo de sua Jornada profissional, diversificar suas atividades e interesses, nao se restringindo 

apenas as profissionais, para que quando alcancassem a aposentadoria nao sofressem grande 

impacto e nao tivessem dificuldades de adaptacao. Desse modo, evitariam medos, ansiedades 

e preocupacoes como foi registrado por mcio desta investigacao. 
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APENDICE A 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

/ 
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U F C G 

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E CAMPINA G R A N D E 
CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE ENFERMAGEM 

R O T E I R O D E E N T R E V I S T A 

I D A D O S D E IDENTIF ICAQAO 

Unidade Academica/Curso: 

Data de nascimento: / / Sexo: M ( ) F ( ) 

Titulacao: Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado ( ) 

Estado civil: Casado ( ) Solteiro ( ) Uniao estavel ( ) Viuvo ( ) 

Tempo de servigo: Renda familiar: 

Tempo para aposentadoria: 

II Q U E S T O E S N O R T E A D O R A S 

1. Qual o significado do trabalho em sua vida? 

2. Qual o significado da aposentadoria em sua vida? 

3. Na sua otica, como a sociedade em geral (familia, instituicoes publicas e 

particulares, pessoas) percebe os aposentados? 

4. Quais as sensagoes que voce tern quando pensa em estar aposentado? 

5. Tern alguma coisa que lhe preocupa com maior intensidade em relagao a sua 

aposentadoria? 

6. O que voce pensa em fazer, que tipo de atividades voce almeja desenvolver 

quando estiver aposentado? 
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U F C G 

UNIVERSIDADE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E E S C L A R E C I D O 
Docentes universitarios: quais as expectativas acerca da aposentadoria? 

Voce esta sendo convidado (a) a participar como voluntario em uma pesquisa que avalia os aspectos 
emocionais de professores federais no periodo de transicao para a aposentadoria. Apos ser 
esclarecido (a) sobre as informacoes a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que esta em duas vias. Uma delas e sua e a outra e do pesquisador 
responsavel. Em caso de recusa voce nao sera penalizado (a) de forma alguma. 

1. Qual o obietivo desta pesquisa? 
Conhecer as expectativas dos docentes universitarios em transigao a aposentadoria acerca do 
processo de aposentadoria. 

2. Quais os criterios para participar? 
Voce deve ter idade igual ou superior a 48 anos no caso das mulheres e 53 anos no caso dos 
homens e ser docente de um curso desta instituicao. 

3. O que acontecera neste estudo? 
A avaliacao citada acima sera realizada atraves de uma entrevista com duragao aproximada de 
20 minutos. O questionario, depois de respondido sera lacrado em um envelope, sem 
identificagao. 

4. Quais as implicacoes em participar deste estudo? 
Este Projeto nao oferece qualquer tipo de risco para os participantes. A sua colaboragao neste 
estudo podera proporcionar, no ambito pessoal e no ambito coletivo, a compreensao dos 
aspectos emocionais e sociais, bem como das expectativas de professores de instituicoes 
federais no periodo de pre-aposentadoria. 

5. Quais os inconvenientes em participar deste estudo? 
Este projeto nao acarretara gastos para voce, nem havera qualquer tipo de beneficio financeiro 
para que voce participe dele. Os Pesquisadores envolvidos tambem nao serao remunerados. 

6. Quais as qarantias ao participar deste Estudo? 
Suas informacoes serao tratadas confidencialmente e o consentimento, contendo seu nome, sera 
arquivado independente do questionario. Os resultados poderao ser publicados, mas voce nao 
sera identificado por nome. 

7. Esclarecimentos. 
Em caso de duvidas voce pode falar com qualquer um dos pesquisadores: Francisca Bezerra de 
Oliveira, pelo telefone (088) 97334447 e com o pesquisador Jose Romulo Feitosa Nogueira, pelo 
tel.: (83) 3532-2000. Se houver duvidas quanto aos seus direitos como participante contate o 
Coordenador do Comite de Etica em Pesquisa do HUAC, Rua: Dr. Carlos Chagas, s/n, Sao Jose. 
Campina Grande- PB. Telefone: (83) 2101-5545. 

CONSENTIMENTO 
Eu (nome completo) . . 
RG , abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo 
como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo Pesquisador sobre a pesquisa e os 
procedimentos nela envolvidos. 

Cajazeiras, de de 2013 

Assinatura do pesquisador responsavel Assinatura do Participante 
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DECLARACAO INSTITUCIONAL 


