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0  PET Gestao Publica, Politica e 
Cidadania surgiu em 10 de dezembro 
de 2010 no contexto do projeto de 
expansao das Instituigoes Federais de 
Ensino Superior com o in tu ito de 
potencializar as atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensao dos cursos de 
graduagao em Gestao Publica, Ciencias 
Sociais e Educagao do Campo, no 
Centro de Desenvolvimento Sustentavel 
do Semiarido (CDSA) da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG). 
Estamos situados na cidade de Sum6, 
numa regiao denominada Cariri, no 
interior da Paraiba. Ter o Programa de 
E ducagao T u to ria l in s ta la d o  em 
instituigoes como a nossa representou 
urn im portante avango no ensino, 
pesquisa e extensao do nosso jovem 
c e n tro  de e n s in o  e n c ra va d o  no 
sem iarido da Paraiba. A presente 
publicagao trata-se de urn inarco quo 
vem coroar os 4 anos de existdncia do 
nosso grupo e a parceria com o proflcuo 
grupo PET de Administragao da Uf PB, 
com o qual mantemos uma relagflo 
bastante proveitosa e de discussdes do 
g ra n d e s  te m a s  re la c io n a d o s  a 
Administragao Politica e a Gestao 
Publica.

Sume, 10 de dezembro de 2014

Prof. Jose Irivaldo Alves O. Silva 
Tutor



O PET-ADMINISTRAQAO surgiu em 10 
de dezembro de 2010 na Universidade 
E stad ua l da P ara iba . O grupo e 
ancorado no curso de Administragao da 
UEPB, desenvolvendo atividades de 
ensino, pesquisa e extensao. Dentre as 
atividades desenvolvidas em quatro 
anos de existencia destacam -se o 
Administragao em Foco, Empreender 
Solidario, Cine-PET, alem de anos 
dedicados ao estudo de Luiz Gonzaga, 
Vinicius de Moraes e Celso Furtado e a 
relagao da obra de cada urn deles com a 
administragao. O Pet-Administragao foi 
tambem responsavel pela promogao do 
III Encontro de Administragao Politica 
(2012) e do Encontro Nordestino do 
Programa de Educagao Tutorial (2014). 
O grupo tern firm ado im portantes 
parcerias com outros grupos, a exemplo 
do PET-FARM ACIA (UEPB), PET- 
ADMIN ISTRAQAO, PET-GESTAO e 
PET-ECONOMIA (os tres ultimos da 
UFCG). O PET-ADMINISTRAQAO tern 
procurado desenvolver a abordagem 
critica aos seus integrantes, com uma 
solida formagao academica, o que 
permite aos seus alunos enfrentarem o 
m e r c a d o  de t r a b a l h o  de f o r m a  
qualificada.

Campina Grande, 10 de dezembro de 
2014

Prof. Geraldo Medeiros Junior 
Tutor
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PREFACIO

'Ires decadas, aproximadamente, de hegemonia das politicas neoliberais na 
America Latina e Caribe trouxeram enormes prejuizos. A regiao ja contava com 
passivos historicos desfavoraveis, tributaveis de seu processo de formacao sob bas
es coloniais (dominio direto das metropoles europeias ate metade do seculo XIX) 
e neocoloniais (quando os movimentos de insurrcicbcs independentistas surgiram, 
mas insuficientes para desmontarem novas redes de dominio montadas agora pelo 
poderoso imperio britanico). Passivos que determinaram uma falha de D N A quase 
irreparavel (talvez nunca superada) em nossa trajetoria historica: uma formacao 
socioeconomica tao desigual em termos de condicbes de vida material que somente 
perdemos para o continente africano, farto fornecedor, naquele passado, de massas 
humanas que vinham, justamente, serem castigadas com trabalhos forcados em 
nossa ampla regiao, atraves do emprego do trabalho escravo nasplantations tsopiczxs.

O nosso processo de modcrnizacao atraves do movimento de industriali- 
zacao, que avan^ou em alguns paises especificamente, como Brasil, Argentina e 
Mexico, entre o final do seculo X IX  e todo o seculo XX, nao reverteu tampouco 
corrigiu nossa falha de DNA. Um dos principals demiurgos do Brasil (talvez o 
maior), Celso Furtado, analisou a formacao economica de nossa regiao e, particu- 
larmente, a brasileira, constatando que as estruturas de producao e distribuicao de 
riqueza, durante o periodo colonial, representavam um atraso para o desenvolvi- 
mento dos elementos imprescindiveis as formas produtivas do capitalismo, a saber: 
i) o trabalho como fundamento da ordem social liberal, ii) a iniciativa individual a 
producao e enfrentamento da concorrencia, e iii) as instituicbes que assegurassem 
o funcionamento das formas de mercado e respectiva expansao. Acreditava Furtado 
que esses empecilhos seriam removidos pela modernizacao industrial. Assim como 
ele, pensavam, cada um ao seu modo e revestidos de espectros teoricos particulares, 
Oliveira Vianna, Sergio Buarque de Holanda, Caio Prado Junior e Florestan Fern
andes, entre tantos.

O proprio movimento getulista que iniciou-se em 1930 como uma ditadura 
impedindo, em outubro desse ano, Julio Prestes assumir a presidencia do pais em 
novembro, inaugurando, assim, o governo provisorio que se estendeu ate 1934, era 
revestido da necessidade modernizante do pais, com fortes criticas as democracias 
liberals. Segundo o proprio Getulio Vargas, observando o caso norte-americano, o 
modelo politico democratico-liberal tinha levado o sistema economico ao quase co- 
lapso, resultando na Depressao de 1930 com todas as suas implicacbcs ja bastante 
conhecidas.
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Por exemplo, para Oliveira Vianna, um dos intelectuais com certa influencia 
sobre Getulio Vargas, consultor juridico do recem criado Ministerio do Trabalho, a 
sociedade brasileira era incompativel com o liberalismo de origem ocidental, porque 
nao eramos afeitos a solidariedade social e ao exercicio da cidadania. Por essa razao, 
e nao acreditando nas utopias do liberalismo franco-anglo-saxonico em nossas ter
ras, Oliveira Vianna defendia que o Estado fosse moderno e centralizador, com a 
missao de induzir as diversas categorias sociais se organizarem, objetivando uma 
sociedade mais solidaria, harmonica e cooperativa. Para Getulio Vargas, o regime 
democratico e suas necessarias articulacbes e acomodacbcs politicas, era um es- 
torvo. Sua preocupacao com a administracao politica do pais se colocava acima dos 
interesses particulares, das classes politicas que somente buscavam o poder para 
alimentar seus proprios beneficios, em detrimento do restante da nacao. Em  uma 
de suas frases deixada nos seus famosos diarios, ele expressa esse sentimento ao 
criticar o movimento liberal em torno da Assembleia Constituinte, que iria aprovar 
a Carta Magna de 1934: “As clcicbcs fazem com que as conveniencias politicas se 
vao sobrepondo aos interesses da administracao. E  o mal que volta” l.

Mesmo assim o corporativismo classista fomentado por Vargas esteve muito 
presente na Assembleia durante o periodo 1930-1945. Tornou-se um dos principais 
pilares de nosso processo de modernizacao politica e economica, impulsionando o 
desenvolvimento economico, agora sob responsabilidade do novo centro dinami- 
co: o mercado interno impulsionado pelas forcas economicas do nucleo industrial.

Preocupado com as funcbcs do Estado e a providencia em nao repetir os 
erros das chamadas “presidencias” regionais, Getulio Vargas providenciara as bases 
de uma administracao publica, pautada na burocracia como estrategia de valoriza- 
Cao da meritocracia e combate as influencias e capturas das instancias governamen- 
tais, por parte dos interesses politiqueiros e particulares. Nao foi por outra razao 
maior que, em 1938, foi criado o Departamento Administrative do Servico Publico 
(DASP) para auxiliar a gestao publica federal e format- quadros para administracao 
publica. Mas, antes disso, entre 1930 e 1931, o Governo Provisorio ja contava com 
a Comissao Permanente de Padronizacao, responsavel pelo estabelecimento de re- 
gras e metodos de administracao, e a Comissao Central de Compras, incumbida 
de tornar mais eficiente o processo de aquisicao de materiais, indispensaveis ao

1 NETO, Lira. Getulio: Do governo provisorio a ditadura do Estado Novo (1930-1945). Sao Paulo: Companhia 
das Letras, 2013, pags. 142-144. Mais a frente Vargas demonstra toda sua preocupacao com os esbocos 
da nova Constituicao: “Fui ler projeto, do qual nao tive boa impressao. Achei-o muito inclinado ao 
padamentarismo, reduzindo muito o poder do executivo” . Em outro trecho confessa: “Como aceitar o 
mandato de uma Assembleia, tendo eu ideias diversas dessa mesma Assembleia [...] Com a Constituicao 
que esta para ser votada, talvez seja preferivel que outro goveme. Nao tenho duvidas sobre as dificul- 
dades que vou enfrentar” (NETO, pags. 179 e 188).
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funcionamento govemamental.
Entretanto, nao obstante os varies e importantes avan^os durante o periodo 

1930 e inicio da decada de 1960, ao longo do processo de desenvolvimento do 
capitalismo brasileiro no seculo XX, percebeu-se um agigantamento dos problemas 
socials e economicos, ao ponto de uma grande ruptura ter acontecido no sentido 
de colocar ordem no sistema e recompor os interesses economicos e politicos, 
amcacados pelas formas sociais marginalizadas que lutavam por mais direitos e aces- 
sibilidade aos frutos da riqueza criada. O golpe civil-militar de 1964 representou 
esse momento tragico.

Outros paises na America Latina e Caribe foram empurrados, a forceps, para 
regimes de cxcccao como ja conhecemos. Furtado que elaborou suas ricas reflexoes 
sobre as caracteristicas e dinamica do subdesenvolvimento, concluiu ja em plena di- 
tadura no Brasil, que continuavamos um pais atrasado, com forte heterogeneidade 
social e elevada dependencia das economias da vanguarda tecnico-cientifica.

O sociologo e economista Francisco de Oliveira (vulgo Chico de Oliveira), 
foi muito alem em sua critica, reconhecendo, ja no inicio da decada de 1970, que o 
padrao de desenvolvimento capitalista em nossa regiao, se alimentava das formas do 
atraso, nao as negava, muito pelo contrario, se conciliava com os setores politica- 
mente mais conservadores e primitivos do ponto de vista da producao economica, 
principalmente vinculados a propriedade da terra2. Juntamente com Octavio Ian
nis, outro sociologo bastante singular, Oliveira considera de extrema importancia 
o papel do Estado e a administracao publica em todo esse processo. Entre os vari- 
ados intelectuais que analisaram o longo periodo nacional-desenvolvimentista, esse 
aspecto torna-se relevante na configuracao da America Latina, especialmente do 
Brasil no seculo XX4.

Sera na decada de 1970 que o agigantamento do Estado brasileiro tornar-se- 
a uma realidade. Com ele, a burocracia acompanhou a expansao da administracao 
publica, pois no regime militar de governo a megalomania por projetos de grande 
envergadura, sera acompanhada pela crescente presenca de uma tecnocracia que 
estabeleceu relacbes de profundo interesse entre o Estado e a logica empresarial. 
Ao contrario do que comumente se conhece, no regime pos-1964, os interesses 
capitalistas no Brasil estreitaram ainda mais intensamente suas relacbes com o setor

2 OLIVEIRA, Francisco de. Economia Brasileira: critica a razao dualista. RemstaNovos Estudos Cebrap, 
Sao Paulo: Cebrap, 1972. Disponivel em http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_ 
virtual/a_economia_brasileira.pdf
J IANNI, Octavio. Estado e Planejamento Econdmico no Brasil (1930-1970). Sao Paulo: Civiliza^ao Brasileira, 
1971.
4 Conferir, por exemplo, DRAIBE, Sonia Miriam. Rumos e Metamorfoses - Estado e Indnstriali-~a(ao no Brasil: 
1930/1980. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
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publico numalogica de acumulacao de capital bastante privilegiada.5
Porem, esse ciclo expansivo estatal-capitalista no pais sofrcu uma cnormc 

reversao nas decadas de 1980 e 1990. A crisc da divida externa que se abateu em 
toda a periferia do sistema, a partir do inicio daquela primeira decada, e a adocao de 
politicas neoliberais entre um e outro periodo, desmantelaram parte consideravel 
do setor publico brasileiro. Impos-se uma rccstruturacao produtiva do Estado no 
Brasil6 objetivando adequa-lo as novas configuracdcs de funcionamento do capital- 
ismo em escala internacional e aos interesses do bloco de dominacao que assumiria 
a hegemonia no piano nacional: o sistema financeiro-bancario.

O pais ingressou no modelo que Filgueiras et. al (2010) denominaram de 
liberal-periferico7. Com ele, as reformas no campo da gestao da politica economica 
foram adotadas com intuito de produzir a abertura comercial e financeira do pais. 
No pacote das reformas, as privatizacdcs e continuidade da restruturacao do Esta
do. Nesse desmantelamento, a capacidade de funcionamento e planejamento den- 
tro da administracao publica foi completamente alterada para pior, principalmente 
porque os principais centros responsaveis por formular e desenvolver atividades 
dessa natureza, foram esvaziados e/ou desapareceram, no bojo da rcdcfinicao das 
relacoes entre Estado e sociedade.

Nesse contexto, as prcocupacdcs no sentido da for mac ao de quadros 
necessarios a administracao publica foram reduzidas ao extremo, contrariando toda 
a tradicao inaugurada pelo periodo getulista, que falamos logo acima. Mesmo le- 
vando em considcracao o tamanho do pais, sua continentalidade, o elevado numero 
de governos subnacionais e instituicbcs publicas incluidas nos tres poderes, conta- 
vamos, em 1995, com apenas treze cursos de graduacao em administracao publica, 
com baixa capacidade de atrair estudantes e eficiencia na formacao de quadros na 
escala necessaria e exigida pelo pais. Ate o final da decada de 1990, a situacao nesse 
sentido era, realmente, desoladora, inclusive acentuada pela falta de perspectivas de 
realizacao de concursos publicos, com uma politica governamental deliberada de 
destruicao de direitos trabalhistas e desvalorizacao das carreiras no servico publico.

Entretanto, na primeira decada e meia do seculo XXI, aquele critico quadro 
tern sido atenuado. Por exemplo, em 2013 ja contamos com duas centenas de cur
sos envolvendo a area publica, com mais de cinquenta mil alunos. Eles nao estao

5 Ver MARTINS, Luciano. Estado Capitalista e Burocrada no BrasilPds-64. Rio de Janeiro: Editora Paz e 
Terra, 1985.
6 SANTOS, Reginaldo Souza. E t alii. Restruturacao produtiva do Estado brasileiro na perspectiva do 
neoliberal. Revista de Administrafao Pdblica - EBAPE/FGV, Rio de Janeiro, 38(1), pp. 7-32, Jan./Fev. 2004.
7 FILGUEIRAS, Luiz. E t alii. Modelo Liberal-Periferico e bloco de poder: politica e dinamica mac
roeconomica nos governos Lula. In: CORECON-RJ. Os anos Eula. Contribuifoespara um balamp critico 
2003-2010. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2010, p. 35-70.
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mais circunscritos a administracao publica em sentido cstrito, mas distribuidos em 
diversas areas como politicas publicas, gestao publica, gestao de politicas publicas, 
gestao social, gestao de empreendimentos solidarios etc. Em  2012 foi aprovado 
pelo Congresso brasileiro as Diretrizes Curriculares Nacional, regulamentando a 
formacao academica e profissional. Um esforco das entidades envolvidas direta- 
mente na area publica e suas dcrivacbcs, como professores, pesquisadores e organi- 
zacbes de divulgacao cientifica.8

Nos parece que esse esforco de disseminacao da formacao de pessoas nessas 
areas tern alcancado sucesso, quando observamos um trabalho da natureza desse 
que prefaciamos. Esse livro, produzido por professores e alunos da Universidade 
Federal de Campina Grande e Universidade Estadual da Paraiba, Campus de Sume 
e Campina Grande, respectivamente, demonstra que a rcconstrucao da adminis
tracao publica em geral como campo de conhecimento e seu papel ao desenvolvi- 
mento do pais, tern dado passos largos.

Mas nao e so isso o mais importante. E  com imensa satis facao que vemos 
os alunos diretamente envolvidos com a pesquisa e engajados no Programa de 
I xlucacao Tutorial. Os grupos de Gestao Publica, Politica e Cidadania (UFCG) e 
Administracao (UEPB), sao demonstracbes, indiscutiveis, da ampliacao do escopo 
que era apenas restrito a administracao publica e a integracao, numa perspectiva 
interdisciplinar, das preocupacoes na formacao, producao e pesquisas academicas.

Portanto, o livro Programa de Edncafio Tutorial e as Multifaces da Gestao Contem- 
pordnea nao somente tern a preocupacao de discutir gestao, administracao publica, 
mas tambem as politicas publicas, seus resultados e implicacoes, bem como apre- 
sentar propostas a partir de analises numa visao critica, bem ao estilo das teorias 
sociais preocupadas com transformacao da sociedade, numa perspectiva de que 
outro mundo e possivel, assim como outra administracao tambem, quern sabe uma 
administracao political.

Brasilia, verao de 2014.

Fabio Guedes Gomes
Professor Doutor da Faculdade de Economia, Administracao e Contabili- 

dade, UFAL. Tutor do Programa de Educacao Tutorial em Economia.

8 PIRES, Valdemir. Funcionalismo capacitado e requisito para bom govemo. JornalFolha de Sao Paulo, 
25/09/2014. Dispomvel em http://wwwl.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1522087-valdemir-pires- 
funcionalismo-publico-capacitado-e-requisito-para-bom-governo.shtml
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APRESENTA^AO
Com o edital do Ministerio da I 'ducacao de 2010, trezentos novos gru- 

pos do Program a de I 'ducacao Tutorial foram criados no pais. O que o leitor 
podera comprovar nas proximas paginas sera um pouco das experiencias do 
PET - G ESTA O  PUBLICA, POLITICA E  CIDADANIA da Universidade 
Federal de Campina Grande e do PET - ADM INISTRACAO da Universidade 
Estadual da Paraiba.

Os dois grupos tern muito em comum. O P FT- A D MINI STR A C A () da 
UEPB tern desde o ano de 2011 buscado discutir sobre Administracao Politica, 
entendendo que da mesma forma que a economia precisa ser politica, nao se 
pode afastar as rclacdcs sociais da administracao. Assim sendo, nao caberia 
ao administrador apenas discutir o como fazer no processo produtivo. Mais 
que isto, importantes inquietacoes sao transferidas para o administrador. A 
partir dos estudos de Reginaldo Souza Santos, Elizabeth Matos, Fabio Guedes 
Gomes e Paulo Emilio Martins, importantes questoes foram levantadas, estu
dos realizados, experiencias realizadas.

Coisas que ja faziam parte das preocupacoes do PET  - G ESTA O  PU
BLICA, POLITICA E  CIDADANIA. Em  sua natureza, o PET-GESTAO  e 
um PET  surgido do antigo projeto CO N EX A O  D E  SABERES, contemp- 
lando os cursos de Gestao Publica, Ciencias Sociais e Educacao do Campo do 
CAMPUS de Sume da U F C G  O P ET  - G ESTA O  PUBLICA, POLITICA E  
CIDADANIA tern estudado a fundo a natureza da gestao publica, partindo 
da compreensao de que o atraso da regiao se deve tambem pela incapacidade 
dos gestores em compreender o proprio setor publico, as transformacbes nas 
rclacdcs sociais do mundo, as novas tendencias. Ao trabalhar com uma per- 
spectiva critica, o PET  - G ESTA O  PUBLICA, POLITICA E  CIDADANIA 
tern feito um trabalho importantissimo na regiao do cariri ocidental, com im
portantes reflexos a medio e longo prazo na formacao de mao-de-obra que 
podera significar novos dias para a gestao publica.

O encontro dos dois grupos era, portanto, questao de tempo. Sintoni- 
zados em seus propositos, imediatamente eventos foram criados em conjunto, 
visitas mutuas entre os dois grupos foram marcadas, convites para os tutores 
serem palestrantes nos eventos dos grupos foram formulados. Estreitaram-se 
lacos. Sintonias foram descobertas.

O presente livro mostra esta sintonia. Apesar de significarem trabalhos 
feitos no seio de cada um dos grupos, aparenta-se que tenham sido feitos em 
conjunto. Aqui, questoes a exemplo da administracao publica, administracao



politica, desenvolvimento regional, politica de saude, politica de ensino, me- 
didas provisorias, orcamcnto democratico, politica de residuos solidos, meio 
ambiente e um pouco da experiencia do proprio PET.

Antes de terem o objetivo de concluirem, os trabalhos aqui inseridos 
pretendem mostrar a producao academica, mas tambem inquictacbcs que ja se 
transformam em outros frutos, a julgar os ex-petianos que ja mostram aprov- 
a^ao em processos seletivos pelo pais.

Para o leitor, o desejo tambem de inquieta^oes. Se novas questoes sur- 
girem, se novos desafios surgirem, a certeza de que os grupos serao receptivos 
as novas questoes, comprometidos que sao com o desenvolvimento local e 
com a necessidade de novas praticas de gestao que possam transformar a nossa 
realidade. Afinal, e preciso entender sobre a realidade. E  preciso interpreta-la. E  
necessario que existam pessoas indignadas e competentes para transforma-la.

Que seja aqui uma semente de transformacao.

Campina Grande e Sume, dezembro de 2014.

Geraldo Medeiros Junior 
Jose Irivaldo Alves O. Silva
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INTRODUgAO

De acordo com o Manual de Orientacbes Basicas, o Program a de Edu- 
cacao Tutorial - PET  tern como objetivo promover a formacao ampla e de 
qualidade academica dos alunos de graduacao direta ou indiretamente com o 
programa, estimulando a fixacao de valores que reforcem a cidadania e a con- 
sciencia social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de graduacao. 
(BRASIL, 2006) E  composto por grupos tutorials de aprendizagem e busca 
permitir aos alunos, sob a oricntacao de um professor tutor, condicoes para a 
rcalizacao de atividades extracurriculares.

Dentre as justificativas da sua criacao esta melhorar o ensino de gradu
acao e a qualidade dos cursos de pos-graduacao, atraves do apoio da qualidade 
na formacao dos alunos, visando suprir “as necessidades do pais, nas diver- 
sas areas do conhecimento cientifico e tecnologico” . O programa trabalha em 
tres pilares que sao Ensino, Pesquisa e Extensao e suas acoes estao pautadas 
em fortalecer essa triade na universidade. Uma vez que e a maior expressao 
de compromisso social, re for can do a excelencia do ensino superior e ainda 
fortalecer a ideia de que a universidade tern o compromisso social de retor- 
nar conhecimentos a sociedade que a mantem e empreender acoes capazes de 
contribuir com a transformacao de certas condicoes sociais, politicas, ecologi- 
cas e economicas (G O N SA LV ES & G O N SA LV ES, 1998). Visando assim, a 
melhoria da qualidade de vida das populacbes humanas e das demais em geral.

O programa tern o compromisso de estimular a melhoria do ensino su
perior, com os bolsistas atuando como agentes multiplicadores, interagindo 
com o corpo discente e docente, bem como com a pos-gradua^ao atraves de 
atividades que fortalccam o aprendizado dentro da academia e seja algo ex
tra para os discentes. Percebe-se que o programa se torna estrategico para a 
melhoria da qualidade do ensino superior, contribuindo para uma formacao 
multidisciplinar do aluno da graduacao. Desse modo, este trabalho se propoe 
em mostrar aspectos da historia e das acoes do PI IT-Administracao - UEPB 
dentro do curso de bacharelado em Administracao da Universidade Estadual 
da Paraiba para assim, conhecer seu papel no fortalecimento da graduacao jus- 
tificando a importancia do programa.

A pesquisa deste trabalho foi elaborada sendo classificada como bibli- 
ografica uma vez que se utilizou da literatura existente atraves de consultas a 
livros, periodicos eletronicos cientificos e sites da web, a fim de compilar as 
principals ideias dos conceitos e fundamentar cientificamente a pesquisa e o 
historico do programa. Tambem e considerada como pesquisa documental,
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pois a mesma recorre a fontes mais diversificadas e dispcrsas, sem tratamento 
analitico, tais como: tabelas estatisticas, jornais, revistas, relatorios, documen- 
tos oficiais, como por exemplo, o Manual de Orientacbes Basicas do PET  [...]. 
(FONSECA, 2002, apud GERH ARD T e SILYEIRA, 2009, p. 37). Este tra- 
balho apresenta as acocs e algumas das principals atividades desenvolvidas pelo 
PET Administracao da Universidade Estadual da Paraiba mostrando a relevan- 
cia do programa no contexto do curso em que atua.

HISTORICO E CONCEITO DO PROGRAMA PET

0  programa teve sua origem como o Programa Especial de Treinamen- 
to - PET, criado em 1979 pela CAPES (Coordenacao de aperfeicoamento de 
Pessoal de Nivel Superior), mas em 1999 foi transferido para a Secretaria de 
I 'ducacao Superior do Ministerio da I 'ducacao, ficando sob responsabilidade 
do Departamento de Modcrnizacao e Programas da I 'ducacao Superior (DE- 
PEM), onde em 2004 recebeu a dcnominacao atual, Programa de I 'ducacao 
Tutorial. Preocupado com a qualidade do ensino superior, o professor Dr. 
Claudio de Moura Castro criou o Programa baseado na sua propria experiencia 
como bolsista de um programa que havia na Faculdade de Ciencias Economi
cas (FACE), em Minas Gerais, desde a decada de 50 (Spagnolo,1996).

Segundo a portaria M EC n° 976/2010, artigo 2°, sao objetivos do PET:

1 - desenvolver atividades academicas em padroes de qualidade de ex- 
celencia, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva 
e interdisciplinar;
II - contribuir para a clcvacao da qualidade da formacao academica dos 
alunos de graduacao;
III - estimular a formacao de profissionais e docentes de elevada qualifi- 
cacao tecnica, cientifica, tecnologica e academica;
IV - formular novas estrategias de desenvolvimento e modernizacao do 
ensino superior no pais; e
V - estimular o espirito critico, bem como a atuacao profissional pautada 
pela cidadania e pela funcao social da educacao superior.

Dentre as principais caracteristicas do programa destaca-se a formacao 
ampla, a interdisciplinaridade, a atuacao coletiva em atividades dentro de um 
planejamento e de um programa diversificado e a intcracao continua entre os 
bolsistas e os corpos discente e docente do curso de graduacao e pos-gradu-
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acao em que esta inserido. Todo o programa e oficialmente instituido pela Lei 
11.180/2005 e regulamentado pelas Portarias n° 3.385/2005, n° 1.632/2006, 
n° 1.046/2007, n° 591,/2009, n° 976/2010 e n° 343/2013. A regulamenta?ao 
do PET “ [...] define como o programa deve funcionar, qual a constituicao ad- 
ministrativa e academica, alem de estabelecer as normas e a periodicidade do 
processo de avalia^ao nacional dos grupos” (BRASIL, 2013).

O programa e instruido pelo Manual de Orientacbes Basicas do PET. 
Nele, destacam-se a regulacao dos grupos em doze bolsistas, a elaboracao se- 
mestral do relatorio e do piano de atividades de cadagrupo, que seriam enviados 
a pro-reitoria responsavel, bem como a CAPES. Aborda a concep^ao filoso- 
fica, objetivos e caracteristicas do programa, alem de estrutura, atribuicbes, 
procedimentos e requisites para ingresso, atividades, avalia^ao e os beneficios 
do programa.

Os debates a cerca de questoes politicas, funcionamento e dentre outros 
assuntos sao feitos atraves de encontros regionais (Norte, Nordeste, Centro- 
Oeste, Sudeste e Sul) e do Encontro Nacional (ENAPET), realizado desde 
1995, que e o forum maximo de discussoes do Programa P ET  para debate do 
mesmo. Alem disso, do EN A PET nasceu a Executiva Nacional denominada 
CENAPET, composta por tutores e bolsistas e responsavel por defender as 
rcsolucbcs tiradas em assembleia geral.

Ao longo dos tempos passou por 
algumas mudancas e dificuldades no 
que diz respeito a sua manutcncao e sua 
historia e marcada por fases que demon- 
stram sua luta em defesa da qualidade do 
ensino superior. Dessen (1995) divide o 
historico do Programa, desde 1979 ate 
1994, em quatro fases. Muller (2003) 
acrescenta duas fases, a partir de 1995.

N a primeira fase do PET  (1979-1985), chamada de experimental, os gru
pos foram convidados pela CAPES a participar do PET. O convite era feito 
aos professores que se interessavam pelas caracteristicas do programa, e as 
universidades escolhidas eram aquelas em que os centros de pos-graduacao e 
pesquisa estavam em pleno desenvolvimento. Porem, nao estava funcionando 
bem, pelo fato da primeira avaliacao so ter acontecido um pouco depois de 
1984. Essa falta de acompanhamento e comunicacao entre os grupos PET  e a 
CAPES, favoreceu na dcscstruturacao de grupos e perda da filosofia propria 
do programa.
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A segunda fase (1986-1989) chamada de mstitucionalizacao foi marc ad a 
pelos documentos de orien tates basicas de 1987 e 1988. Nessa fase, as IES 
adotariam o gerenciamento do programa juntamente com a CAPES, e foi de- 
terminado que fosse realizado um relatorio e um piano de atividades pelos 
grupos PET.

O PET passou a ser gerenciado pela Coordenadoria de Bolsas no 
Pais - CBP, da CAPES. A coordenadoria assumiu um trabalho de 
conscientizagao, junto aos grupos e Pro-Reitorias de Pos-Gradu- 
agao, visando a institucionalizagao e permitindo a expansao, sem 
prejuizo para o gerenciamento do Programa. (MULLER, 2003).

N a terceira fase (1990-1992), denominada de expansao desordenada, 
houve uma ampliacao quantitativa do numero de grupos. Com o crescimento 
desenfreado de grupos, a CAPES passou a ter dificuldades em seu gerencia
mento, uma vez que nao dispunha de recursos para melhor operacionalizacao 
do programa. Confeccionou-se, entao, o Manual de orientacdes basicas PET  
-1991/1992 o qual limitou a permanencia dos bolsistas entre dois e quatro 
anos, gerando alta rotatividade nos grupos; sugeria que o bolsista nao tivesse 
mais do que 22 anos ao entrar no programa; os relatorios e os pianos de ativi
dades passaram a serem cobrados anualmente. O quadro 01 revela o cresci
mento desenfreado dos grupos nesta terceira fase. De 77 grupos em 1990, o 
programa passou para 237 grupos em 1992.

ANO IES GRUPOS BOLSISTAS
1990 31 77 594

1991 46 145 893
1992 49 237 1642

Ja  na quarta fase (1993-1994), conhecida como consolidate*, ocorreu 
uma rcorganizacao do Programa, rcativacao das coordenacoes de area, desa- 
tivaca° de grupos considerados de desempenho insuficiente e implantacao de 
novos grupos, alem da elaboracao de manual do Programa para 1995.

N a quinta fase (1995-1997), chamada de dcscstruturacao interna, foi 
lan^ado o Manual de orien tates basicas PET  — 1995 e a CAPES come^ou 
uma dcscstruturacao do programa afirmando que tratava de ser um programa 
elitista que nao causava um devido impacto na graduacao. “A partir dai, a di- 
retoria comccou a desmanchar a estrutura extremamente bem organizada do 
P ET ” . (MULLER, 2003).
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N a sexta fase (1998-2010), conhecida como articulacao do movimento, a 
desestruturacao passou a scr extern ad a, ensejando a articulacao do Movimento 
em Defesa do PET (MULLER, op cit). Desde sua criacao em 1979 ate os dias 
atuais percebe-se que foi um programa marcado por lutas em defesa de sua ma- 
nutcncao. O PET  se estabeleceu e ocupou cspaco como um dos movimentos 
mais respeitaveis na area educacional. O programa sempre foi um sinonimo de 
qualidade. Hoje e mais do que isso: qualidade, organi/acao, agilidade e, acima 
de tudo, competencia. (D ESSEN , 1995). Mas tudo isso nao aconteceu repen- 
tinamente, pelo contrario: durante esses anos, muitos foram os desafios e ob- 
staculos para sua manutcncao.

O Programa Conexoes de Saberes foi criado em maio de 2006, mas foi a 
partir de 2010 que ocorreu sua transicao gradual para o modelo PET: Programa 
de I xlucacao Tutorial, por meio da Portaria MEC n° 976, de 27 de julho de 2010, 
que preve a expansao de grupos PET vinculados a areas prioritarias e a politicas 
publicas de desenvolvimento social e regional. Esta nova modalidade do PET 
vem com os objetivos de ampliar a relacao entre a universidade e os moradores 
de cspacos populates, assim como com suas instituicoes, alem de abrir oportuni- 
dades para grupos de universidades estaduais participarem do programa. Alem 
do mais o PET Conexao de Saberes busca contribuir para a inclusao social de 
jovens oriundos das comunidades do campo, quilombola, indigena e em situacao 
de vulnerabilidade social. (BRASIL, 2013). 1 A composicao dos grupos tern a 
finalidade de atuar no ensino, pesquisa e extensao, buscando edificar suas identi- 
dades e solidificar as relacoes em favor de uma cducacao que promova cidadania 
e inclusao social. Cabe ainda destacar, que o P ET / Conexoes de Saberes esta in- 
timamente ligado as politicas de manutcncao da permanencia dos estudantes de 
origem popular nas Universidades nao apenas sob o ponto de vista da assistencia 
economica, proporcionada pelas bolsas, mas em uma perspectiva maior, que en- 
globe questoes de natureza politica, socio-cultural, pedagogica e academica, de 
forma a enriquecer a vivencia academica desses estudantes, criando um ambiente 
propicio ao desenvolvimento da intelectualidade.

A composicao dos grupos tern a finalidade de atuar no ensino, pesquisa 
e extensao, buscando edificar suas identidades e solidificar as relacoes em favor 
de uma educacao que promova cidadania e inclusao social. E  nesse ambito, atua 
desde o ano de 2010, o PET  Gestao Publica Politica e Cidadania da UFCG, 
que assim como o PET Administracao UEPB, foi criado por meio do edital 
numero 9/2010, sendo constituido por petianos dos cursos de Gestao Publica, 
Ciencias Sociais e Educacao do Campo, situado no Campus de Sume/PB — no

1 BRi\SIL, Ministerio da Educacao — PET Conexao de Saberes



Centro de Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido, o grupo atua principal- 
mente no que tange as poKticas publicas e o desenvolvimento local, por meio 
da intcgracao da sociedade local e dos estudantes de ensino medio no ambito 
da Universidade, de modo a contribuir para o despertar de questoes sobre o 
desenvolvimento regional nas mais diversas classes e ambientes.

O PET, A GRADUAgAO E A INTERDISCIPLINARIDADE

Segundo dados do INEP (2012) sao oferecidos 31.866 cursos de graduacao 
em 2.416 instituicbcs (304 publicas e 2.112 privadas), o numero de matriculados 
ja ultrapassou a marca dos 7.000.000 de estudantes. Em  termos de universidades 
federais e estaduais sao 219 instituicbcs espalhadas por todo o Brasil.

Neste contexto o PET  representa uma grande conquista para a cducacao 
superior brasileira, uma vez que em consequencia dos avan^os e das transfor- 
macoes das necessidades e da realidade da cducacao e dos novos cenarios e 
contextos, o programa PET  apresenta-se com um fortalecedor do conheci- 
mento academico de modo a acompanhar essas transformacocs promovendo 
a excelencia na formacao dos petianos que passam a se tornar agentes multipli- 
cadores, disseminando novas ideias e praticas entre o conjunto de estudantes.

“A agao em grupo e a dedicagao ao curso permitem desenvolver 
a capacidade de trabalho em equipe, facilitar a compreensao das 
caracteristicas e dinamicas individuals, bem como a percepgao 
da responsabilidade social coletiva e do compromisso social. A 
insergao do grupo dentro do curso permite que estas capacidades 
se disseminem para os alunos do curso em geral, modificando 
e ampliando a perspectiva educacional de toda a comunidade.” 
(Manual de Orientagoes Basicas, p.7).

Os cursos de graduacao apresentam ainda grandes limitacocs no que 
diz respeito a formacao critica de seus estudantes, e nesse contexto o PET  e 
atuante uma vez que busca preencher os possiveis hiatos que hajam nos cursos, 
estimulando a ampliacao da visao do graduando sobre perspectivas alem das 
estudadas em sala de aula, alem de fomentar para a formacao pos-graduacao. 
“ O PET  mostrou tambem ser possivel desenvolver um programa dentro da 
universidade que envolva outro estudantes e, ao mesmo tempo que melhore a 
capacitacao do mestrado e do doutorado” (Muller, 2003, p.104), ou seja, o PET 
prepara o estudante nao somente para a graduacao, mas sim procura neste 
periodo criar meios para capacitar o petiano com vistas a torna-los pos gradu-
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andos de qualidade.
O PET possui ainda a car actedStic a de scr intcrdisciplinar, permitindo uma 

comunicacao e rclacao cntrc as ciencias que possuem interface com outras areas 
ou sub-areas do conhecimento, na modalidade conexoes de saberes do progra- 
ma, principalmente, esta rclacao e extremamente relevante uma vez em que o 
grupo e formado por estudantes de varios cursos de uma mesma area o que con- 
tribui ativamente para a for mac ao global do petiano que tera a oportunidade de 
trabalhar com alunos de outros cursos possibilitando a troca de conhecimentos 
e o apcrfcicoamcnto do saber, nao apenas entre os petianos, como tambem dos 
mesmos com a comunidade academica e com a propria comunidade popular.

O PET ADMINISTRAgAO UEPB

O PET Administracao UEPB foi criado a partir do edital PET  2010 — n° 
09, numa iniciativa do professor Geraldo Medeiros Junior com o objetivo de 
se tornar um alicerce para o rcforco da formacao academica dos estudantes do 
curso de administracao da UEPB. A criacao do programa trouxe para o curso 
uma nova perspectiva, que foi a questao critica voltada para a gestao publica, 
realizando acocs voltadas ao pensamento critico, indo muito alem dos curricu- 
los academicos. A grade curricular do curso revela esse aspecto, uma vez em 
que disciplinas que tratam a gestao publica pouco sao oferecidas, deste modo, 
o PET  vem resgatando a competencia do administrador para atuar na gestao 
publica de forma critica.

No ano de 2012 o PET criou fortes parcerias com a Universidade Federal 
da Bahia trazendo as discussoes sobre a Administracao Politica como uma nova 
perspectiva para o mundo da Administracao, o que nos rendeu a promocao do 
III Encontro de Administracao Politica para o Desenvolvimento do Brasil, que 
aconteceu no mes de Junho de 2012 e foi um dos grandes momentos do PET 
Administracao. O evento contou com palestras, mesas-redondas, minicursos e 
assembleia dos estudantes.

28



Nos tres anos de existencia do PET  Administracao, o grupo promoveu 
uma serie de atividades e eventos que buscaram reforcar o pensamento critico 
dos petianos e dos demais estudantes do curso. As atividades do grupo, seg- 
uindo a proposta nacional, sao desenvolvidas de modo a contemplar as esferas 
do ensino, da pesquisa e da extensao, ambos de forma articulada de modo a 
permitir uma formacao global e multipla nos varios temas que envolvem a 
ciencia da Administracao.

No ambito da pesquisa, o PET  Administracao semestralmente produz 
artigos cientificos de modo a estimular o aprofundamento de temas aborda- 
dos em sala de aula, reconhecendo a importancia de nao apenas absorver o 
conhecimento transmitido pelos professores, mas buscar o aprofundamento 
e o amadurecimento intelectual de temas cientificos, possibilitando aos alunos 
o contato com a atividade de pesquisa, mantendo a preocupacao em evitar a 
especializacao precoce.

A producao cientifica do PET  tern se fortalecido, pois ja e possivel en- 
contrar varios artigos de petianos publicados em eventos nacionais e interna- 
cionais, alem de revistas e livros. E  dentro desta perspectiva que a insercao do 
petiano na pesquisa se torna um instrumento valioso para aprimorar qualidades 
desejadas em um profissional de nivel superior, bem como para estimular e 
iniciar a formacao daqueles que devem seguir carreira academica ou mesmo os 
que tenham vocacao para a pesquisa.

N a esfera das atividades de ensino do PET, uma das principais atividades 
que sao realizadas e o Administracao em Foco (ADM em FOCO), evento que 
traz palestras e debates abordando temas ligados a area de Administracao, com 
a participacao de professores da UEPB e de outras instituicoes de todo o Brasil, 
alem de profissionais que exercem funcoes nas esferas publica e privada, dis- 
cutindo e aprofundando temas importantes para a formacao do administrador,

29



alem de temas que sejam alvo de debate nos artigos semestrais e grupos de 
estudos criados no ambito do PET Administracao.

Ainda nas atividades de ensino cncontra-sc o CinePET que e uma ativi- 
dade reali/ada pelo grupo, que exibe obras audio visuais e em seguida estimula 
a criacao de um debate com os pontos rclcvantcs das obras, fazendo com que 
o aluno desenvolva uma visao critica acerca de obras e que possa extrair das 
mesmas pontos relevantes a discussao.
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O PET  Administracao, atento tambem aos calouros do curso, realiza 
todos os scmcstrcs a Recepcao dos I 'eras do curso de Administracao (RE- 
CEBE-FERA), apresentando o curso e a universidade aos calouros do curso, 
possibilitando tambem a integracao entre alunos e professores do curso, e ao 
proprio PET. Essa atividade e uma das que mais apresenta resultados e em 
menor tempo. Os calouros recebidos pelo PET, que muitas vezes entram no 
curso incertos e inseguros, adquirem novas expectativas e ingressam no curso 
bem mais seguros e mais integrados com a universidade como um todo.

Assumindo a postura de “ indissociavel” do ensino e da pesquisa, as ativi- 
dades de extensao petianas buscam articular o saber cientifico e sua pratica de 
modo a permitir ao petiano o aprimoramento do conhecimento obtido por 
meio da partilha do seu saber, de modo a cumprir a funcao social do PET, 
contribuindo de certa forma, para o bem-estar da populacao, aproximando a 
academia das comunidades adjacentes. A principal atividade de extensao pro- 
movida pelo PET e o “Empreender Solidario” que ocorreu no ano de 2011 
e uma proxima cdicao acontecera no ano de 2014, onde em parceria com o 
Departamento de Quimica da UEPB, o PET  trouxe a comunidade para dentro 
da universidade e buscou capacitar as pessoas para gerarem renda para sub- 
sistencia de suas familias. Essa atividade deu oportunidade para que os petianos 
pudessem ministrar aulas fazendo com que a didatica e interacao ficasse mais 
proxima e dinamica, sem perder a essencia do conteudo aplicado.
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Alem de projetos de extensao, o PET  tambem conta com visitas tecnicas, 
de modo a vincular assuntos estudados nos componentes curricularcs do curso 
com o tema e contexto da propria visita, de modo a possibilitar a presenca de 
demais alunos do curso, alem de professores, gerando debates e objetivando-se 
conhecer a realidade de instituicbes publicas e privadas, possibilitando verificar 
a sintonia entre teoria e pratica.

No ano de 2014, o PET Administracao UEPB juntamente com os grupos 
PET ’s da UFCG organizaram a maior atividade que foi a organizacao do XII 
ENEPET. Em  2012 foi iniciativa do PET Administracao UEPB trazer o evento 
para Campina Grande. Foi realizado nos dias 05, 06, 07 e 08 de junho de 2014. 
O evento configura-se como um momento no qual mais de 100 grupos, dis- 
tribuidos pelo Nordeste, reunem-se a fim de promoverem uma maior intcgracao 
entre os PETS e, assim, debaterem acerca de assuntos pertinentes a realidade dos 
grupos e de suas acoes dentro da triade que faz o pilar do PET — ensino, pesquisa 
e extensao. O evento contou com a participacao estimada de 800 petianos. A 
programacao do evento contou com abertura oficial do encontro; apresentacoes 
de trabalho; encontro por area (para petianos) e encontro de tutores; oficinas; 
Grupos de discussoes; Grupos de trabalho; e Assembleia geral.

A rcalizacao do Encontro Nordestino de Grupos P E T ’s, teve por obje- 
tivo central, a reuniao dos integrantes do programa assim como a possibilidade
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de discussoes de temas relevantes a cerca das poHticas que rcgcm o Program a 
de I xlucacao Tutorial. O encontro tambem possibilitou a intcracao entre os 
grupos e aprcscntacao de trabalhos e acbcs desenvolvidas pelos mesmos. O 
evento ocorreu no Teatro Municipal, UEPB e UFCG. Os alojamentos foram 
no antigo predio de Administrate* no centro da cidade e na quadra do curso 
de I xlucacao Fisica. Alem de que o evento ocorreu em paralelo com o MAIOR 
SAO JO A O  D O  M UNDO, festa mais tradicional da cidade. Foi uma experien- 
cia muito importante e gratificante para todos os envolvidos e relevante para a 
cidade, pois todo o Nordeste pode conhecer um pouco da cultura local.

Diante de tudo que foi exposto fica perceptivel como o PET  adminis
t r a t e  se relaciona com a graduacao do curso em que atua. Foram mostradas 
algumas das acbcs para promover o fortalecimento estabelecido nas portarias e 
na lei que regem o programa. Assim, o PET  administrate* UEPB tern criado 
formas de solucionar os gaps que a g rad u ato  muitas vezes proporciona e 
ainda levar uma dinamica com um conjunto de acbcs que contribuem para 
desenvolver e potencializar as capacidades basicas dos alunos, orientando-os a 
obterem crescimento intelectual.

CONSIDERAgOES FINAIS

O presente trabalho se propos em mostrar aspectos da historia e das 
acbcs do PET-Administra^ao-UEPB dentro do curso de graduacao em Ad
ministrate* da Universidade Estadual da Paraiba (UEPB). Alem de mostrar 
atraves dos documentos e da bibliografia existente os conceitos, objetivos e 
filosofias que regem o Programa de E d u c a te  Tutorial. N a UEPB o programa 
ainda e recente, mas ja se mostra relevante no que diz respeito a formacao na 
graduate*. O curso de Administracao ainda apresenta algumas limitacbcs e 
propor formas de muclancas e interferencia e um dos objetivos do PET Ad
ministracao.

O Programa de Educate* Tutorial no curso de Administracao, ao con- 
ferir relevante construcao no dialogo continue* entre a teoria e a praxis e ainda a 
producao academica atraves de incentivo a pesquisa, coloca em discussao a im- 
portancia de uma formacao mostrando as oportunidades de vivenciar experien- 
cias extracurriculares durante a graduacao. Mais do que isso, o PET colabora de 
maneira singular e enfatica na formacao de profissionais de Administracao com 
uma visao mais critica a cerca do mercado e sua relacao com o bem estar social, 
capaz ainda de repercutir na sua pratica cotidiana as preocupacoes com o prop- 
rio curso de graduacao. Dessa forma, as acoes mostradas neste trabalho so nos
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permitem refletir sobrc a importancia do programa PET nos curs os de gradu- 
acao, demonstrando que e um programa serio e comprometido com as questoes 
academicas se mostrando como oportunidades de experiencias extracurriculares. 
Atualmente o PET conta com 779 grupos distribuidos entre 114 Instituicbcs 
de Ensino Superior distribuidas entre as diferentes areas do conhecimento e as 
diversas regioes geograficas do pais. Sao 4.274 alunos bolsistas e 400 tutores, um 
para cada grupo de pesquisa. A cada ano, o Programa lanca um edital com 30 
novas vagas, dando oportunidades para que a graduacao e a pos-graduacao se 
fortalcca com as atividades do programa em cada instituicao.
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1 - INTRODUgAO

De acordo com a Constituicao Federal de 1988 os orgaos que exercem a 
funcao da governabilidade brasileira sao divididos em Poder Executivo e Legisla
tive, ambos independentes e harmonicos entre si. O Poder Executivo possui como 
funcao tipica administrar, enquanto que o Legislative tem a funcao tipica de legislar. 
No entanto, esses poderes tambem possuem a autonomia de exercer atividades que 
nao sao proprios de sua finalidade, ou seja, atividades atipicas, e em todas as uni- 
dades federativas do Brasil — Uniao, Estados, Distrito Federal e Munidpios.

Essa estrutura se repete no Munidpio que se constitui numa uma unidade 
autonoma no que se refere a sua administracao economica e financeira, possuin- 
do um Poder Executivo e um Legislative municipal com autonomia para tomar 
suas decisoes, no entanto, respeitando seus niveis de competencias.

Diante da importancia de uma atuacao eficiente do Poder Executivo e 
Legislative para o desenvoivimento municipal, esse estudo tem, portanto, como 
objetivo geral verificar o Poder de Agenda do Executivo e Legislative nos munid
pios de Sume, Serra Branca e Camalau, durante o periodo de 2009, 2010 e 2011.

Metodologicamente, esta pesquisa e classificada como exploratoria e de- 
scritiva, utilizando a pesquisa bibliografica, a analise documental e a pesquisa de 
campo. Como tecnicas de coleta de dados, foram utilizadas fontes secundari- 
as, atraves de analise documental e bibliografica. Com rclacao ao universo de 
pesquisa, este foi constituido pelos munidpios de Sume, Serra Branca e Ca
malau durante o periodo de tres (03) anos (2009 a 2011). A analise dos dados 
foi efetivada a partir de uma abordagem quantitativa e qualitativa, considerando 
que a pesquisa foi projetada tanto para gerar medidas confiaveis que permitam 
auxiliar a analise e a cxplicacao das observances, como para descrever e interp
retar dados e informacdcs de maneira mais aprofundada.

A estrutura do artigo esta dividida em: 1 — Introducao, seguido do topico 
2 — Rclacao Executivo — Legislative no Cariri Paraibano, 3 — Processo Legisla
tive, 3.1 — Tramitacao de Projeto de Lei Municipal, 4 — Politicas Publica no am- 
bito Municipal, 4.1 Avalicao de Politicas Publicas, 5 — Transparencia na Gestao 
Publica Municipal e por fim as considcracocs finais do trabalho.

2 - RELAgAO EXECUTIVO -  LEGISLATIVO NO CARIRI 
PARAIBANO

Quando realizado o processo constituinte e promulgada a Constituicao 
de 1988, o regime presidencialista foi mantido. O chamado “ constitucional-
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ismo democratico” press up oe que os requisitos formais do processo legislativo, 
o exerdcio do mandato representativo e o prindpio da scparacao de poderes so 
podem ser compreendidos como questoes voltadas a propria ddadania e nao a 
funcionalidade da atividade parlamentar ou a interesses de governos. Por outro 
lado, as prerrogativas legislativas ofereddas pela Constituicao de 1988 ao Poder 
Executivo, poderiam estar ferindo o principio da scparacao de poderes (um dos 
norteadores de nossa democracia).

O Presidencialismo de Coalizao, ao mesmo tempo em que assegura a 
governabilidade, estaria retirando dos parlamentares a capacidade de iniciativa 
processual. Isso porque, a agenda compartilhada de antes (executivo e legisla
tivo), passa a ser substituida pela agenda imposta (executivo), em favor do bem 
estar comum e geral. Em  outras palavras, um modelo institucional no qual o 
Presidente constroi sua base de apoio, concedendo incentivos aos parlamen
tares (patronagem) em troca de ter sua agenda respaldada pelo Parlamento. 
Um regime que, embora presidencialista, nao apresenta uma scparacao bem 
definida (um parlamento sem pauta para vetar a agenda do Executivo e um 
Executivo dispondo de instrumentos capazes de induzir os parlamentares a 
“cooperarem” com o Governo).

Essa preponderancia do executivo decorre diretamente de sua 
capacidade de controlar a agenda do legislativo. As normas que 
garantem a iniciativa exclusiva do executivo lhe fornecem in- 
strumentos de controle da agenda legislativa diretamente, pela 
definigao de prazos de apreciagao, ou indiretamente, por coloca- 
lo em posigao estrategica para pressionar por prioridade a essas 
medidas. Mais do que o controle sobre a agenda, esses mecanis- 
mos institucionais concedem tambem ao executivo uma posigao 
estrategica no que diz respeito a aprovagao de seus projetos. 
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1995, p.12)

Um dos principals, senao o principal fator que contribui para a pre
ponderancia legislativa em face do Executivo pode ser verificada pelo poder 
que detem o Executivo de controlar “o que e quando sera votado” pelo Legis
lativo, o chamado Poder de Agenda onde o Executivo consegue colocar-se em 
posicao estrategica para aprova^ao de seus projetos.

3 - PROCESSO LEGISLATIVO E A RELAgAO COM O 
EXECUTIVO

A dcnominacao Processo Legislativo (PL) envolve um conjugado de
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a^oes/atos desempenhados por orgaos responsaveis ou que tenha como 
fun^ao legal a produ^ao de normas/leis. Para Lenza (2011, p.492) “o processo 
legislativo consiste nas regras procedimentais, constitucionalmente previstas, 
para a claboracao das especies normativas, regras estas a serem criteriosamente 
observadas pelos Stores’ envolvidos no processo” . De acordo com o art. 59 
da CF/88, existem sete tipos de especies normativas que abarcam o processo 
legislativo, sendo eles: as leis ordinarias, as leis complementares, as medidas 
provisorias, resoluebes, decretos legislatives, emenda a Constituicao e leis del- 
egadas.

No ambito municipal, o processo legislativo pode ser proposto pelos 
vereadores, pela mesa diretora, as comissoes permanentes, o poder executivo e 
pela sociedade organizada. A partir da apresentacao do PL, este deve ser pro- 
tocolado em plenario, para que em seguida a Secretaria Geral da mesa diretora 
obtenha a assinatura do presidente da casa Legislativa. No caso dos municipios, 
a assinatura do presidente da Camara Legislativa, tendo ate 48 horas para ser 
despachado o projeto a diretoria de processamento legislativo, iniciando assim 
o processo de tramitacao do Projeto de Lei.

3.1 - TRAMITAgAO DE PROJETO DE LEI MUNICIPAL

Assim como os estados e o distrito federal, os municipios tambem pos- 
suem autonomia para elaborar suas normas, desde que essas nao contrariem o 
que estabelece a constituicao federal de 1988 e de acordo com suas atribuicbcs 
administrativas e legislativas, sendo suas atribuicbcs divididas entre competen- 
cias legislativas e administrativas. De acordo com Paulo e Alexandrino (2010) as 
competencias legislativas abrangem a claboracao de normas pautadas em inter- 
esses locais, enquanto que a competencia administrativa permite que o munici- 
pio legisle sobre assuntos de interesse local, porem devem ser elaboradas tendo 
como fundamento a predominancia do interesse publico. De acordo com art. 
30 da CF/88, compete aos municipios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislacao federal e a estadual no que couber;

De acordo com a C F/88 o procedimento e quorum para a aprovacao 
das leis nao divergem dos outros entes federativos, sendo necessario o seg- 
uinte quorum para aprovacao: votacao em dois turnos, obtendo em ambos um 
quorum de 3/5  dos votos dos respectivos membros se tratando das Emen-
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das a Constituicao; maioria simples para lei ordinaria; maioria absoluta para lei 
complementar; etc. Ou seja, os procedimentos para a claboracao das norm as/ 
leis no ambito municipal seguem os mesmos padroes dos estados e do distrito 
federal. Desde a iniciativa, quorum ate o momento da votacao e entrada em 
vigor, nao havendo hierarquia entre essas especies normativas, tendo apenas 
uma atcncao especial a Emenda a Constituicao, a qual tern a capacidade de 
produzir normas de carater constitucional.

Para Lenza (2011, p. 492) “a importancia fundamental de estudarmos o 
processo legislative de formacao de especies normativas e sabermos o correto 
tramite a ser observado, sob pena de ser inconstitucional a futura especie nor
mativa” . Dessa forma, e fundamental que cada especie normativa siga as regras 
que sao estabelecidas na C F/88 e de acordo com as atribuicbes de cada ente 
federado (Uniao, estados, distrito federal e municipios).

Os Projetos de Lei municipal come^am seu processo na Camara dos 
Vereadores. Esse caminho se chama tramitacao. O Processo de tramitacao de 
um projeto Legislative abarca todos os procedimentos que ocorrem desde a 
apresentacao do projeto de lei ate o momento da votacao, ou seja, a decisao se 
o PL sera aprovado ou nao.

De acordo com Paulo e Alexandrino (2010) o processo legislative se 
estende em tres momentos: a fase introdutoria, a fase constitutiva e a fase com
plementar. A fase introdutoria e representada pela iniciativa do Projeto de Lei, 
a qual pode ser caracterizada como sendo a capacidade conferida a algum orgao 
ou a alguem de apresentar projetos de lei ao Poder Legislative, sendo este o ato 
que desencadeia o processo de formacao normativa.

A fase constitutiva representa a atuacao legislativa em que o projeto 
de lei sera apresentado, discutido e votado pela camara de vereadores, nesta 
fase o Chefe do Executivo podera apresentar suas manifestacoes, por meio 
da sancao ou veto (podendo ser total ou parcial) do respective projeto de lei, 
sendo sancionado pelo Executivo se encerra a fase constitutiva do Processo 
Legislative. Caso o PL seja aprovado pelo Legislative e vetado pelo Executivo, 
e obrigatorio, ainda na fase constitutiva a apreciacao do veto pelo Legislative 
municipal, podendo este aderir ou rejeitar o veto. O veto so pode ser rejeitado 
por maioria absoluta do legislative, sendo enviado para o executivo para realizar 
sua promulgacao no prazo de 48 horas.

Concluida essa fase, segue a complementar, que compreende a promul
gacao e a publicacao da Lei. Apesar de sua importancia no processo de elabo- 
racao de um PL, esta fase nao integra propriamente o processo de elaboracao 
das leis, uma vez que sao etapas que incidem sobre atos que ja foram aprova-
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dos, que ja sao leis, ou seja, ja passaram por todo o processo de tramitacao, 
desde a iniciativa, a sancao e a superacao do veto.

A seguir, serao demonstrados os projetos de lei apresentados pelos Po- 
dcrcs Executivo e Legislativo dos Municipios de Scrra Branca, Sume e Ca- 
malau.

Grafico 1 - Projetos de Lei do municipio de Serra Branca - PB

De acordo com o grafico 1, o qual mostra a rclacao Executivo-Legislativo 
quanto a elaboracao de Projetos de Lei em Serra Branca, e possivel identificar 
a predominancia do Poder de agenda do Executivo municipal sobre o poder 
Legislativo nos anos de 2009 e 2010.

De forma geral foram apresentados no periodo de 2009, 2010 e 2011 
um total de 93 Projetos de Lei sendo 51 (54,84%) de iniciativa do executivo e 
42 (45,16%) de iniciativa do Legislativo, no entanto, como vamos perceber adi- 
ante, essa prevalencia do Executivo nao se perpetuou nos tres periodos abor- 
dados.

Em  2009, foi apresentado um total de 30 PLs, sendo 19 do execu
tivo o que equivale a 63,33% enquanto o legislativo apresentou 11 PLs, ou 
seja, 36,66% do total de Projetos de leis apresentado no respectivo ano.

N o ano de 2010, apesar de haver uma diminui^ao no numero de 
PL apresentados pelo Prefeito, ainda houve uma maior atua^ao no que se 
refere a fun^ao de legislar, visto que do total de 31 Projetos de Leis apre
sentados naquele ano 17 foram de iniciativa do Poder Executivo (54,84%) 
enquanto que o legislativo expos 14 PLs (45,16%).

Diferentemente dos anos de 2009 e 2010, em 2011 houve uma mu- 
dan^a no que se refere a atua^ao do Legislativo em exercer sua fun^ao 
tipica que e legislar, visto que no referido ano o poder Legislativo apresen
tou 17 PLs (53,13%) enquanto que o Poder Executivo apresentou 15 PLs 
(46,88%), o que representa um crescimento de 6,26% na atua^ao do Legis-
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lativo.
Esse desempenho do Podcr Legislativo se mostra importante no sen- 

tido de que, este atua tanto como criador de poKticas publicas como tambem 
como fiscalizador, ou seja, como orgao de controle perante as acbes rcalizadas 
pelo Podcr Executivo. Assim, como afirma Santana (2009, p. 05),

[...] o controle legislativo, que e exercido pelos orgaos legisla
tives ou por comissoes parlamentares sobre determinados atos 
do executivo na dupla linha da legalidade e da conveniencia 
publica, isto caracteriza com o um controle eminentemente 
politico [...].

A atividade de fiscalizar o executivo, ou seja, o controle que as Camaras 
municipais exercem sobre o executivo tern carater politico e administrative 
e se proclama atraves de normas aprovadas pelo Poder Legislativo, obtendo 
puramente os atos e agentes que a Constituigao Federal traz em seus arts. 70 
e 7E

Grafico 2 - Projetos de Lei do municipio de Sume - PB

O grafico 2, representa a rclacao Executivo-Legislativo quanto a emissao 
de Projetos de Lei em Sume. E  possivel identificar a predominancia do Poder 
de agenda do Executivo municipal sobre o poder Legislativo nos anos de 2009 
e 2011.

Sendo que em 2009 dos 35 PLs apresentados, 24 foram de inciativa do 
poder executivo, representando 68,57% do total dos projetos de lei, enquanto 
que apenas 11 PLs foram de iniciativa do legislativo, equivalendo a 31,43%. No 
entanto, no ano de 2010 houve uma predominancia do poder legislativo, sendo
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que dos 37 PLs, 21 (56,76%) foi do legislative, o executive* por sua vez, apresen- 
tou 16 (43,24%) PLs. Por fim, foram apresentados 16 (64%) PLs de iniciativa 
do Executivo e 9 (36%) PLs de iniciativa do legislative, totalizando 25 projetos 
de lei no ano de 2011.

Segundo o grafico 2, nos anos abordados foram apresentados 97 pro
jetos de lei, sendo que 56 (57,73%) PLs foram de iniciativa do poder execu
tivo, enquanto 41(42,27%) PLs de iniciativa do poder legislative.

A ssim  como no municipio de Serra Branca, em Sume e visivel a 
inoperancia do poder Legislative, fortalecendo o poder de agenda do 
poder executivo, isso ocorre, segundo Figueiredo e Lim ongi (1995, p.15) 
por que “ a margem de manobra deixada pelo Executivo ao Legislative e 
pequena. Rejeitar o pedido ou mesmo protelar a decisao para discuti-lo 
poderia levar a paralisa^ao do governo e, consequentemente, acarretaria 
perdas para os proprios parlamentares” . D essa forma, o legislative possui 
pouco tempo para analisar os projetos de lei encaminhados pelo execu
tivo, ocasionando assim aprova^ao dos PLs sem que haja discussao.

Grafico 3 - Projetos de Lei do Municipio de Camalau — PB

O grafico 3, refere-se aos PLs apresentados pelos poderes executivo e 
legislative do municipio de Camalau no anos de estudo. Percebe-se que ano 
de 2009 foram apresentados 16 projetos de lei, sendo 12 (75%) de inicia
tiva do poder executivo e 4 (25%) do poder legislative municipal. Ja  no ano 
de 2010 foram emitidos 13 (72,22%) PLs pelo poder executivo, enquanto 
5 (27,78%) PLs foram de claboracao legislativa, totalizando 18 projetos de 
lei. Em  2011 foram emitidos 10 projetos de lei, sendo todos de iniciativa do 
executivo, observando no ano de 2011 a inoperancia do poder legislative, 
deixando de exercer a sua principal funcao, a de legislar.
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N os anos em estudo, os poderes executivo e legislative do municipio 
de Camalau apresentaram 44 projetos de lei, sendo 35 (79,55%) PLs do 
podcr executivo, enquanto 9 (20,45%) PLs for am de iniciativa legislativa. 
Camalau se encontra entre os municipios onde se identificou a menor efe- 
tividade na atua^ao do Poder Legislative, percebendo que em uma legis- 
latura, no ano de 2011, o legislative nao apresentou nenhum projeto de lei 
passando para o poder Executivo a incumbencia de efetivar atividades de 
sua responsabilidade.

4 - A IMPORTANCIA DAS POLITICAS PUBLICAS NO AMBITO 
MUNICIPAL

Para que haja uma defini^ao sobre o que determina uma politica pu- 
blica e necessario analisar as variaveis que classificam determinada politica 
e /ou  problema como publico. Como afirma Secchi (2010, p. 2) “ qualquer 
defini^ao de politica publica e arbitraria” , nao havendo um significado pre
cise, uma vez que o conceito e amplo e ha multiplas defini^oes.

As politicas publicas podem ser entendidas como disposi^oes que 
orientam a atividade ou passividade politica do Estado e regulam as ativi
dades governamentais, que possuem uma a^ao intencional para o tratamen- 
to ou a resolu^ao de um problema entendido como relevante ao interesse 
publico (SECCH I, 2010; SA N TO S et al, 2010).

Para tanto, a Lei n° 12.228, instituida em 10 de Julho de 2010, cara- 
cteriza no inciso V as politicas publicas como “ as a^oes, iniciativas e pro- 
gramas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribui^oes institu- 
cionais” . Assim, estabelece-se um no conceitual neste inciso, nas chamadas 
politicas governamentais, que sao, contudo, as politicas emanadas pelos 
orgaos dos poderes Executivo, Legislative e Judiciario, na prerrogativa de 
fiscaliza^ao e atua^ao de forma interdependente e autonoma, quanto as 
fun^oes tipicas e atipicas de cada Poder. N a verdade, a legisla^ao nao con- 
tribui para dirimir as duvidas referentes as politicas publicas em si.

N a medida em que se buscam formas de concretizar os direitos hu- 
manos, surge a necessidade do estudo das politicas publicas. Neste sentido, 
como afirma Martins e Kroling (2008) o fator preeminente que deve ser 
observado nas Politicas publicas reporta-se que elas nao se limitam apenas 
a uma norma, mas a um complexo de normas, bem como decisoes dos 
Poderes Publicos, consubstanciando-se em uma natureza heterogenea, do 
ponto de vista juridico. Para Bucchi (2001, p. 13),

45



Ha uma estreita relagao entre os temas das poKticas publicas e 
dos direitos humanos. Pois uma das caracteristicas do movimen- 
to de ampliagao do conteudo juridico da dignidade humana e a 
multiplicagao das demandas por direitos, demandas diversificadas 
e pulverizadas na titularidade de individuos (...).

Para tanto, a poKtica publica se estabelece a um signo de previsibilidade 
e transparencia expresso no planejamento. Nao obstante, de acordo com Valle 
(2009, p. 87), alguns elementos que integram a construcao da poKtica publica 
podem ser citados, dentre os quais:

1- reconhecimento do problema;
2 — formacao da agenda;
3 — formulacao da poKtica publica;
4 — escolha da poKtica publica a ser implementada;
5 — implcmcntacao da poKtica publica eleita;
6 — analise e avaliacao da poKtica publica executada.

Neste sentido, tracar uma poKtica publica que esteja de acordo com estes 
elementos e estabelecer uma escolha nas multiplas situacdcs a exigirem atencao 
do poder publico, baseando-se em qual prioridade sera realizada a acao, assim 
como, os objetivos pretendidos no momento certo da avaliacao. Nesse sentido, 
de acordo com Secchi (2010, p.07), “um problema existe quando o status quo 
e considerado inadequado e quando existe a expectativa do alcance de uma 
situ acao melhor” , isto e, o problema publico difere com rclacao a situ acao atual 
e ideal possivel a realidade. A seguir, sera apresentado o grafico demonstrativo 
da institucionalizacao das poKticas publica identificada a partir da analise dos 
projetos de lei dos municipios em estudo.

Grafico 4 — Institucionalizacao das PoKticas Publicas
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Conforme o grafico 4, dos 93 projetos de lei apresentados no munidpio 
de Serra Branca, apenas 9 foram considerados relevantes — de acordo com a 
dcfinicao dos autores sobre politicas publicas - distribuidos nas areas de Econo- 
mia, Saude, I xlucacao e Social. Ja  no Munidpio de Sume, dos 97 PLs, 9 sao de 
relevancia, sendo que 2 (dois) PLs na area economica, 2 na area de Saude, 1 na 
area de educa^ao e 4 na area social. E  por fim, em Camalau, dos 44 PLs apresen
tados, 5 foram considerado plausiveis, onde 4 dos PL’s estavam concentradas 
na area social e 1 na area ambiental. E  preciso retomar o verdadeiro sentido do 
legislative, de modo a resgatar sua funcao de legislador e campo de discussao de 
politicas publicas concretizaveis atraves de atores publicos e sociais.

5 - A AVALIAgAO DE POLITICAS PUBLICAS E UMA ETAPAIM- 
PORTANTE?

O senso cada vez mais critico da sociedade com relacao a realidade 
brasileira impulsiona o Estado a ser questionado sobre suas acbes para mudar a 
situacao socio-economica do Pais (M EN EG U IN  e FREITAS, 2013). Para tan- 
to, cresce preponderantemente o estudo sobre as politicas publicas, nao apenas 
no ambito federal, mas nas tres esferas de governo, o que chama atencao para a 
necessidade do bom funcionamento dos poderes constituidos, principalmente, 
no que se refere a sua capacidade de formulacao e implementacao de politicas 
publicas, sem esquecer do momento de avaliacao.

Este reconhecimento abarca desde o planejamento das acbes e o pos
terior desenvolvimento das iniciativas, as efetivas medidas durante ou apos a 
sua cxccucao. N a dcfinicao de Anderson (1979, p. 711), a avaliacao de politicas 
publicas e o “proccsso de julgamentos deliberados sobre a validade de propos- 
tas para a acao publica, bem como sobre o sucesso ou a falha de projetos que 
foram colocados em pratica” . Neste sentido, os metodos de avaliacao podem 
incorrer ex ante (anterior a implementacao) ou ex post (posterior a implemen
tacao), existindo tambem a avaliacao in itinere (formativa ou monitoramento), 
ocorrendo no processo de implementacao para fins de ajustes imediatos (COS
TA e CASTANHAR, 2003).

A etapa da avaliacao das politicas publicas e a fase sine qua non para a 
producao de feedback, em todo o processo que o ciclo de politicas publicas se 
configura, na medida em que a implementacao e o desempenho dessas politicas 
sao examinadas. Assim e possivel tornar-se visivel o problema, avalia-lo, bem 
como conhecer o seu nivel.

Para tanto, para que se avalie uma politica publica, e necessario utilizar
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de mecanismos logicos e indicadores (performance Standards), mais especifica- 
mente, artificios (proxies) que podem ser criados para medir input (entrada do 
sistema), output (produtividade de services/produtos) e outcome (resultados), 
servindo de base para instituir parametros de determinadas escolhas publicas 
(public choices) (SECCHI, 2010). Como principais criterios para as avaliacbes 
estao:

1. Economicidade: refere-se ao nivel de utilizagao de recursos 
(inputs);
2. Eficiencia economica: trata da relagao entre inputs (recursos 
utilizados) e outputs (produtividade);
3. Eficiencia administrativa: trata do seguimento de prescribes, 
ou seja, do nivel de conformagao da execugao a metodos prees- 
tabelecidos;
4. Eficacia: correspondente ao nivel de alcance de metas ou obje- 
tivos preestabelecidos;
5. Equidade: trata da homogeneidade de distribuigao de benefi- 
cios (ou punigoes) entre os destinatarios de uma politica publica 
(idem, 2010, p. 50).

Apesar dessas potencialidades, existem avaliacbes que sao dificeis de re- 
alizar, entretanto, algumas avaliacbes que sao submetidas durante, ou mesmo 
apos o curso de uma politica publica, pode-se comparar a realidade atual da 
politica, com o planejado e assim, estabelecer variaveis que resultem direta- 
mente na acao que se pretendia atingir.

6 - TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL E 
IMPORTANTE?

Durante seculos a sociedade brasileira foi isolada de um direito funda
mental, que so veio a ser enfatizado no Brasil a partir da Constitui^ao Federal 
(CF) de 1988, entre eles a do acesso a informa^ao. Houve uma luta intensa 
para conseguir a efetividade da transparencia no setor publico.

N o periodo da Ditadura Militar (1964 -1984) varios direitos foram vio- 
lados pelo Estado e o poder usurpado do povo pelos lideres militares da 
epoca. A liberdade foi limitada, sendo vedado a sociedade contrariar as de- 
cisoes governamentais, impedindo tambem a liberdade de imprensa, mecan- 
ismo importante de informacao. Dai surge varios movimentos sociais que 
influenciam na queda do regime ditatorial e o surgimento do novo Estado, o 
Estado Democratico de Direito.
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A nova Constitui^ao Federal tras em seu texto concep^oes essen- 
ciais para a promo^ao da transparencia publica, trata do acesso a infor- 
ma^ao como direito fundamental da sociedade. Segundo o Art. 5°, inciso 
X IV  da CF (1988) ” e assegurado a todos o acesso a informa^ao e res- 
guardado o sigilo da fonte, quando necessario ao exercicio profissional” . 
Ja  se percebe a partir da nova CF um grande passo para a democracia, 
assegurando a sociedade o direito a informa^ao, participando assim, das 
tomadas de decisao governamentais e exercendo outra fun^ao essencial 
para a cidadania, a do controle social, sendo os principals fiscalizadores 
dos seus representantes.

N o ano 2000 foi sancionado a Lei Complementar 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) - que estabelece normas de finances publi- 
cas voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal e da outras providen- 
cias. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (2000), em seu art. 48:

Paragrafo unico. A transparencia sera assegurada tambem me- 
diante: (Redagao dada pela Lei Complementar n° 131, de 2009).

I -  incentivo a participagao popular e realizagao de audiencias 
publicas, durante os processos de elaboragao e discussao dos 
pianos, lei de diretrizes orgamentarias e orgamentos; (Incluido 
pela Lei Complementar n° 131, de 2009).
II -  liberagao ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informagoes pormenorizadas so- 
bre a execugao orgamentaria e financeira, em meios eletronicos 
de acesso publico; (Incluido pela Lei Complementar n° 131, de 
2009).
III -  adogao de sistema integrado de administrac;ao financeira e con
trole, que atenda a padrao minimo de qualidade estabelecido pelo 
Poder Executivo da Uniao e ao disposto no art. 48-A. (Incluido pela 
Lei Complementar n° 131, de 2009).

Observa-se que a partir da Lei Complementar 101/2000 foram esta- 
belecidos outros mecanismos de transparencia relevante para a democracia, 
visando garantir a participa^ao popular nas tomadas de decisoes (audiencia 
publicas), durante a claboracao dos pianos, Plano Plurianual (PPA), Lei Orca- 
mentaria Anual (LOA) e Lei de Diretrizes ( Ircamentarias (LDO), ferramen- 
tas fundamentais na elabora^ao das politicas a serem adotas nos municipios, 
estados e da uniao. O PPA na elabora^ao das metas a serem alcannas durante 
o quadrienio e a LOA e LD O  que e realizado anualmente pelos entes da fed- 
era^ao.
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O acesso a informac^ao de qualquer documento em tempo real em 
meios eletronicos pela sociedade foi outra conquista importante estabelec- 
ida pela LRF. Atualmente existe o Sistema de Acompanhamento da Gestao 
dos Recursos da Sociedade (SAGRES), disponivel nos sites dos Tribunais de 
Contas dos Municipios (hoje poucos municipios possui seus proprios tribu
nais de contas), dos Estados e da Uniao, aplicativo integrante do Projeto de 
Presta^ao de Contas e dos Processos Eletronicos.

Recentemente foi criada a Lei 12.527, Lei de Acesso a Informagao 
(LAI). A LAI veio regular os Art. 5, inciso X X X III, Art. 37, §3, inciso II e o 
Art.216, §2. Revogando a lei n°. 11.111, de 5 de maio de 2005. Segundo art. 
6, da LAI (2011) cabe aos orgaos e entes do poder publico, assegurar:

I - gestao transparente da informagao, propiciando amplo acesso 
a ela e sua divulgagao;
II - protegao da informagao, garantindo-se sua disponibilidade, 
autenticidade e integridade; e
III - protegao da informagao sigilosa e da informagao pessoal, 
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e 
eventual restrigao de acesso.

A Lei de Acesso a Informacao regulamentou em seu bojo os direitos fun- 
damentais garantidos pela Const! tuicao Federal de 1988 sobre as acoes de trans- 
parencia da administracao publica. A transparencia publica e uma das principals 
ferramentas para que a sociedade analise o comportamento dos governos, e a 
partir dai, possa reivindicar, participar e controlar as decisoes governamentais. 
A participacao da sociedade nas decisoes e de fundamental importancia para o 
Estado Democratico de Direitos e para garantir o seu poder. De acordo com 
o paragrafo unico do art. 2 da CF (1988),“Lode o poder emana do povo, que 
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constitui^ao” .

7 - CONSIDERAgOES FINAIS

N a hipotese de desmitificar se ha uma predominancia do Poder E x 
ecutive sobre o Poder de Agenda do Legislative quanto a elabora^ao de Pro- 
jetos de Lei, observou-se que entre os anos pesquisados houve uma habitual 
emissao de projetos de lei pelos Poderes Executivo e Legislative municipals, 
sendo evidenciado uma maior produ^ao de PLs por parte do executivo, re- 
spectivamente nos anos de 2009 e 2011 em Sume, 2009 e 2010 em Serra 
Branca e 2009 a 2011 em Camalau.
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O Executivo controla a pauta de agenda do Legislative quanto a 
emissao de projetos de lei. Assim, pode-se perceber que entre os projetos 
apresentados com relayao aos setores pesquisados, 10 (10,31%) dos PL de 
Sume, Serra Branca 8 (8,60%) e Camalau 4 (9,09%) foram considerados con- 
tundentes para a sociedade, percebendo assim, que ha um foco maior nas 
politicas sociais. Outra constatacao importante foi justamente a importancia 
da formulacao, implementacao e avaliacao de politicas publicas.

Sendo assim, comprovou-se uma real predominancia do Poder Execu
tivo, uma vez que, todos os projetos de lei de iniciativa do Executivo foram 
aprovados, com exceyao de Sume, onde apenas 1 (um) de seus PLs foi vetado 
pelo Poder Legislative.
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INTRODUgAO

Os estudos que correlacionam Administra^ao e PoHtica vem cada vez 
mais ganhando importancia. Ribeiro (2006) traz a relevancia da indissoci- 
ablidade entre politica e administrate ao, o que leva a entender que todo ad- 
ministrador seja do setor privado ou do setor publico, possui caracteristicas 
de um agente politico.

Corroborando um pouco mais com o pensamento da correla^ao en
tre ad m in istrate  e politica ese debru^ando ainda mais nesta reflexao, San
tos (2009) busca as bases teorico-metodologicas para entender o novo/ 
velho campo do conhecimento denominado Adm inistrate* Politica. Diante 
disto, descobre-se que a falta da evolu^ao teorica da Adm inistrate* fez com 
que seu objeto fosse confundido, levando inumeras pessoas compreender 
que o objeto da ciencia Adm inistrate* seja a organiza^ao, isso porque no 
decorrer dos anos seus estudos se desenvolveram no ambito das organiza
tions privadas. N o entanto, admite-se aqui seu objeto como sendo a Gestao, 
com isso seu conceito acaba se tornando muito mais amplo e fazendo com 
que a Adm inistrate* possa resgatar o pensamento critico. E  assim, con- 
ceituando Adm inistrate* Politica como a expressao das relations entre o 
estado, a economia e a sociedade em consonancia com um Projeto Na^ao. 
(SANTO S, 2009)

Neste contexto, e possivel perceber um fenomeno de urbaniza^ao 
nas cidades e a eclosao das Regioes Metropolitanas, pelo fato da possibili- 
dade de sua cria^ao se da pelas esferas estaduais. D essa forma percebe-se 
a forma^ao de regioes metropolitanas de caracteristicas internas tao heter- 
ogeneas que acabam dificultando a efetiva^ao de politicas publicas para sua 
gestao em piano regional. (IPEA, 2011)

Com base nisso, a ideia de projeto na^ao pode ser vinculada com a 
necessidade de cria^ao de um projeto de Regiao Metropolitana de cidades 
tornando importante a analise de como tern sido a Administra^ao Politica 
da Regiao Metropolitana de Campina Grande — PB.

Para isto, o presente trabalho busca analisar atraves de uma pesquisa 
qualitativa de natureza exploratoria dos dados do Indice de Desenvolvi- 
mento Humano Municipal (IDE1-M) dos municipios que compoe a Regiao 
Metropolitana de Campina Grande (RMCG), desigualdades no que se refere 
ao seu desenvolvimento e a qualidade de vida da popula^ao residente nes- 
sas cidades a fim de perceber a relevancia de um projeto de metropole de



Campina Grande.

1 - REFERENCIAL TEORICO

1 - O ADMINISTRADOR E A NECESSIDADE DE ENTENDER A 
REALIDADE LOCAL

Desde o inicio dos estudos da Administracao, o senso comum traz o en- 
tendimento de que Administracao e Politica podem ser temas com pouca, ou 
talvez, nenhuma rclacao. Com sua caracteristica de promocao a eficiencia produ- 
tiva, a Administracao tern pouco dialogado com outras questoes das Ciencias 
Sociais e cada vez mais se desenvolvendo epistemologicamente dentro do ambito 
de organizacoes.

Joao Ulbaldo Ribeiro (2006), talvez seja um dos principais influenciadores 
do pensamento de correlacao entre Administracao e Politica. No texto “Politica 
e Administracao’^) referido autor traz a evidencia de que e necessario para o 
administrador criar um quadro de referenda que “consistira basicamente de uma 
interpretacao da realidade brasileira contemporanea em termos amplos e o da 
definicao da posicao do administrador face a tal realidade.” (RIBEIRO, p. 169, 
2006). Nesse trecho, e possivel perceber a preocupacao do autor em inserir o 
administrador no cenario da realidade social e traze-lo de forma a intervir nessa 
realidade.

Sabe-se que o Brasil tern problemas economicos, politicos e sociais e que 
muitas vezes eles refletem-se. Porem nao ha uma especificidade desses problemas 
e sim uma generalidade, que foi denominada Arise”.

Eis que torna-se util para a analise geral do conteudo ideologico da crise 
brasileira, o estudo dos dois tipos de consciencia da realidade, observados e de- 
scritos por Pinto (1948), sao elas a consciencia ingenua, na qual nao se aprofunda 
na causalidade do proprio fato; nao tern consciencia dos fatores e condicoes que 
a determinam, responsavel por formulacoes nao criticas a respeito da crise bra
sileira. Por outro lado a consciencia critica anseia pela profundidade da analise 
do problema e por essencia e aquela que tern clara dos fatores e condicoes que a 
determinam.

Embebido dessa consciencia critica e que o Administrador necessita con- 
hecer a realidade em que atua e so assim podera construir as bases da transfor- 
macao para uma sociedade mais justa. Para isso a administracao necessita tam- 
bem de um repensar em sua epistemiologia, e a Administracao Politica traz uma 
grande contribuicao para isso.
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2 - SURGIMENTO DA ADMINISTRAgAO POLITICA

Os estudos da Administracao PoHtica surgem no estado da Bahia a 
partir dos anos 1990, tendo como preocupa^ao a base metodologica para 
a compreensao desse novo/velho campo de conhecimento denominado de 
Administracao. O desenvolvimento deste estudo descobriu que a falta de 
uma evolu^ao teorica e seu forte vinculo com a teoria neoclassica da econo- 
mia, alem de fazer com que o proprio objeto da Administracao fosse confun- 
dido, isso porque muitas pessoas acreditam que o principal objeto da ciencia 
Administracao seja a organizacao, fez com que a Administracao se desen- 
volvesse desprovida de relacoes sociais em sua anafise em nao considerar 
politicamente os fatos. E  na verdade, a organizacao compoe apenas o objeto 
de estudo. D essa forma, e preciso resgatar a gestao como sendo o objeto 
desta ciencia, fazendo com que o conceito de Administracao contribua na 
discussao das relacoes entre o Estado e a Sociedade de uma forma critica 
(SANTOS, 2009)

A partir dai, pode-se perceber a existencia de uma relacao entre a A d
ministracao Profissional e Administracao PoHtica. A primeira cuida da gestao 
das organizacoes vinculada epistemologicamente a Economia Neoclassica. 
A segunda vinculada a Economia PoHtica, no que se refere a uma perspec- 
tiva mais desenvolvimentista, que cuida das relacoes de gestao entre Estado, 
Economia e Sociedade.

D essa forma, a Administracao PoHtica surge com a necessidade da in- 
sercao da Administracao na gestao das relacoes de Estado com a Sociedade. 
Portanto, define-se Administracao PoHtica como “ a expressao das relacoes do 
Estado com a sociedade na concepcao do projeto da nacao, entao as formas 
de gestao para implementacao desse projeto de nacao constituem o objeto da 
administracao” (SANTOS, 2009, p. 50). E  importante enfatizar a influencia 
que a Economia PoHtica concede para a avaliacao de Administracao PoHtica, 
onde as duas tematicas diferenciam-se por uma simples questao: Economia 
PoHtica responde a perguntas de “que fazer e porque fazer” , e a Adminis
tracao PoHtica responde: “ como fazer” — concepcao da gestao para se chegar 
a finalidade (essencia da administracao).

Ver-se que no capitalismo ha uma impossibilidade politica, uma vez que 
sua finalidade nao esta agregada ao bem-estar social e sim, individual. Assim 
como afirma Santos (2009), nasce a sugestao de um Projeto Nacao onde o 
Estado e o gestor que tern a incumbencia de conceber as formas de gestao 
mais adequadas no processo de execucao deste projeto, que leve a finalidade
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do desenvolver social. O Estado torna-se o principal capitalista a comandar 
o capital. A a^ao de gerir as relagoes sociais no processo de execu^ao do pro- 
jeto de na^ao (sob o comando do Estado com o poder politico e economico), 
constitui a essencia da administra^ao politica.

Sendo assim, a Administra^ao Politica passa a ser vista como um mod- 
elo de “ Gestao Ideal” para os novos tempos, vinculado a necessidade de 
compreender as transformagoes sofridas pela administragao publica, a partir 
de uma perspectiva de carater global mais ampla. Sua pratica estara iniciada, 
quando as organizagoes comegarem a ser compreendidas como ordem social 
ou uma rede de pessoas independentes com interesses divergentes, e nao 
como um sistema de atividades ou um empreendimento racional.

D essa forma, percebe-se a necessidade de estudar como tern sido a 
Administragao Politica das Regioes Metropolitanas do Brasil, em virtude da 
falta de planejamento de sua formacao.

3 - FORMAgAO DAS REGIOES METROPOLITANAS

Para Guimaraes (2004), As Regioes Metropolitanas (RMs) sao areas 
urbanas conurbadasprovocadas por uma expansao territorial de municipios 
e pela interagao economico-social entre as cidades,os municipios vizinhos 
gravitam sobre a regiao central, por sua forte intensidade economica e social 
desenvolvida naquela cidade polo.

O processo de metropolizagao e um fenomeno que vai alem de dimen- 
soes territorials das metropoles, mas tambem faz referenda ao modo de vida 
e de produ^ao existentes nas regioes.

A metropoliza^ao expressa, portanto, a concentra^ao de pessoas, in- 
vestimentos, atividades e poder em uma cidade-ampliada ou em amplia^ao- 
que pode comandar territorio maior que o da cidade-nucleo e desempenhar 
papeis de comando e de poder importantes no ordenamento regional e no 
territorio nacional. (IPEA, 2011, p. 03)

A promulgacao da Const!tuicao Federal de 1988 tern causado altcracdcs 
na cria^ao das Regioes Metropolitanas, pois deixa de ser feita pela Uniao e 
passa a competencia aos estados,ede acordo com o paragrafo 3° do Art. 25 
as regioes metropolitanas seriam “constituidas por agrupamentos de munici
pios limitrofes, para integrar a organizacao, o planejamento e a cxccucao de 
fun^oes publicas de interesse comum” , Sendo assim, e facultado aos estados 
a criacao de regioes metropolitanas atraves de leis complementares, para tra- 
tar os assuntos economicos e sociais do estado.
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Portanto, cada unidade federativa do Brasil tem autonomia para criar 
suas Regioes Metropolitanas, sendo a concentracao populacional, a ocorren- 
cia ou tendencia a conurbacao, a necessidade de planejamento e cxccucao das 
funcdcs publicas, as atividades economicas regionais e o seu grau de integracao, 
os principais criterios utilizados. A formacao dessas areas objetiva a realizacao 
de politicas publicas destinadas a melhoria da qualidade dos Servians publicos, 
englobando todos os municipios da Regiao Metropolitana.

De acordo com o IPEA (2011), no Brasil a metropoliza^ao se deu at- 
raves de varias faces, como o avanco do processo socioespacial, a ampliacao 
do numero de RMs, a fragmcntacao da gestao metropolitana e ausencia desse 
tema na esfera politica nacional. As metropoles brasileiras definidas nos anos 
de 1970 tem seu estatuto de Regiao Metropolitana associado ao seu processo 
historico, no que influenciou na producao do espaco metropolitano e diversas 
aglomeracoes urbanas e microrregioes que sequer apresentam nucleos urbanos 
conurbados e que compartilham funcoes publicas de interesse comum, ja pos- 
suem um estatuto de Regiao Metropolitana, ou seja, sao regioes metropolitanas 
sem metropoles.

A recente urbanizacao brasileira tem como caracteristica a forte ampli- 
acao do numero de municipios, a partir de 1988, pela criacao de pequenos mu- 
nicipios, com menos de 20 mil habitantes, e pela consolidacao de aglomeracoes 
urbanas formadas por diversos municipios autonomos em todas as regioes e 
estados do pais.(IPEA, 2011, p. 13)

Identifica-se, portanto, um fenomeno relacionado ao processo socioespa
cial da mctropolizacao institucional, que consiste na instituicao de RMs a partir 
dos estados da fcdcracao em territorios que nao possuem o elemento reconhe- 
cido como o processo socioespacial da metropole.

Verifica-se entao, uma fragmcntacao institucional da gestao metropoli
tana que se apresenta de forma dispersa, por nao haver uma lcgislacao especi- 
fica no piano federal que oriente e regule suas acocs, ocasionando dificuldades 
de adaptacao e dcstinacao de politicas e investimentos publicos, que tendem 
a preferir as RMs de acordo com sua importancia dos territorios no cenario 
nacional.

O fenomeno das Regioes Metropolitanas no Brasil verificou-se a partir 
de um processo de urbanizacao demasiadamente rapido, afetando assim, a dis- 
tribuicao de servicos a coletividade,ocasionando a escassez de servicos san- 
itarios, deficiencias nos servicos basicos de moradia, saude e seguranca para 
a sociedade,degradacao do meio ambiente, e da vulnerabilidade a ocorrencia 
deacidentes e de desastres naturais.
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4 - A REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINA GRANDE

No caso nacional, percebe-se que a inclusao de ccrtas cidades no conjunto 
das regibes metropolitanas, demonstrou fragilidade na concepcao dos criterios de 
selecao, dando importancia maior as questoes politico-regionais do que aos as- 
pectos qualitativos metropolitanos, prevalecendo interesses politicos individuais.

No caso da Regiao Metropolitana de Campina Grande (RMCG), legiti- 
mada pela Lei Complementar Estadual N°92/2009, criada pelo Dep. Estadual 
Aguinaldo Ribeiro. Constituida pelos municipios de: Campina Grande (cidade- 
polo), Lagoa Seca, Massaranduba, Alagoa Nova, Boqueirao, Queimadas, Espe- 
ranca, Barra de Santana, Caturite, Boa Vista, Areial, Montadas, Puxinana, Sao 
Sebastiao de Lagoa de Roca, Fagundes, Gado Bravo, Aroeiras, Itatuba, Inga, Ria- 
chao de Bacamarte, Serra Redonda, Matinhas e Pocinhos. Sua aelministracao se 
da atraves de um Conselho Administrative, presidida pelo Governador do Es- 
tado e compostacom os demais os prefeitos das cidadesque a integram, alem de 
um conselheiro tecnico designado pelo Governador do Estado e da participacao 
de rcprcsentacbes da comunidade. A tabela 1 mostra as cidades que compoe a 
RMCG e as caracteristicas tais como: Populacao, Area e IDH-M no ano de 2010.

Tabela 1 Caracterizaqao da Regiao Metropolitana de Campina Grande

Popula§ao Area (km2) ID H M

Campina Grande 385.213 595,5 0,720

Lagoa Seca 25.900 109,57 0,627

Massaranduba 12.902 207,08 0,567

Alagoa Nova 19.681 121,79 0,576

Boqueirao 16.888 426,14 0,607

Queimadas 41.049 411,85 0,608

Esperanqa 31.095 166,54 0,623

Barra de Santana 8.206 371,45 0,567

Caturite 4.543 118,57 0,623

Boa Vista 6.227 477,57 0,649

Areial 6.470 34,25 0,608

Montadas 4.990 25,65 0,590

Puxinana 12.923 74,23 0,617

Sao Sebastiao da Lagoa de Roqa 11.041 50,12 0,594
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Fagundes 11405 189,23 0,560

Gado Bravo 8.376 193,05 0,513

Aroreias 19.082 375,17 0,548

Itatuba 10.201 245,15 0,562

Inga 18.180 289,28 0,592

Riachao do Bacamarte 4.264 38,72 0,553

Serra Redonda 7.050 55,67 0,570

Matinhas 4.321 38,74 0,541

Pocinhos 17.032 632,89 0,591

Fonte: Adaptado Atlas do Desenvolvimento Humano2013

Nao sendo diferente na RMCG, atraves da tabela 1, percebe-se a for- 
rnacao de uma reuniao com caractcristicas contrastantcs em termos de Area, 
Popula^ao e IDH.

Com a recente cria^ao da Regiao Metropolitana de Esperan^a (RME), 
institmda no dia 8 de Junho de 2012, os municipios de Esperan^a, Areial, 
Montadas, Sao Sebastiao de Lagoa de Ro^a, Alagoa Nova e Pocinhos pas- 
sou a integral- a RME, e com a criacao da Regiao Metropolitana de Itaba- 
iana, os municipios de Inga e Riachao do Bacamarte passaram a integral' a 
essa nova regiao. Sendo assim, a Regiao Metropolitana de Campina Grande 
(RMCG) antes formada por 23 municipios passou a compreender 15, sendo 
eles Campina Grande (cidade-polo), Lagoa Seca, Massaranduba, Boqueirao, 
Queimadas, Barra de Santana, Caturite, Boa Vista, Puxinana, Fagundes, Gado 
Bravo, Aroeiras, Itatuba, Serra Redonda e Matinhas.

5 - METODOLOGIA

O presente estudo constitui-se em uma pesquisa qualitativa, de na- 
tureza exploratoria e com o delineamento bibliografico e documental. En- 
tendendo-se assim, tratar da melhor forma de buscar entender as r e la te s  
estabelecidas entre a administra^ao e a realidade local, a importancia da 
administra^ao politica na regiao metropolitana de Campina Grande, a partir 
da analise dos dados do IDH-M  e seus respectivos indicadores: Longevi- 
dade, Educa^ao e Renda

O metodo qualitativo e util e necessario para identificar e ex- 
plorar os significados dos fenomenos estudados e as interagoes
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que estabelecem, assim possibilitando estimular o desenvolvi- 
mento de novas compreensoes sobre a variedade e a profundi- 
dade dos fenomenos sociais .(BARTUNEK; SEO, 2002 apud 
COSTA, 2013)

A pesquisa foi rcall/ada em duas etapas subsequentes. Sendo a primcira 
bibliografica, onde trouxe de base para o estudo a coleta de material de diversos 
autores, e tendo como base principal: Ribeiro (2006) e Santos (2009), ainda na 
primeira etapa, realizou-se tambem a pesquisa documental, a presente pesquisa 
tern quase o mesmo processo da bibliografica, porem, se utiliza de um material 
mais diversificado podendo ser coletado em orgaos publicos ou instituicoes 
privadas, neste caso particular, a pesquisa foi realizada a partir de dados coleta- 
dos pelo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 que e uma 
plataforma de consulta ao Indice de Desenvolvimento Humano Municipal — 
IDHM.

A partir destes dados coletados, houve posteriormente a segunda etapa 
do estudo, onde se buscou analisar os indicadores: Longevidade, Renda e Edu- 
cacao. Os mesmos estao inseridos no Indice de Desenvolvimento Humano 
Municipal — IDHM  e disponiveis no Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil 2013.

Concebido como uma ferramenta simples e amigavel de disponibilizacao 
de informacdcs, o Atlas Brasil 2013, facilita o manuseio de dados e estimula 
analises. A ferramenta oferece um panorama do desenvolvimento humano 
dos municipios e a desigualdade entre eles em varios aspectos do bem-estar. 
Sua relevancia vem justamente da capacidade de fornecer informacoes sobre 
a unidade politico-administrativa mais proxima do cotidiano dos cidadaos: o 
municipio. (BRASIL, 2013)

Pode-se comparar com a analise dos dados, a difcrenca entre as praticas 
politicas das cidades que compoem a Regiao Metropolitana de Campina Grande.

6 - ANALISE DE DADOS

6.1 - IDH-M

Ate a decada de 1980, segundo Rotta (2007), a compreensao de desen
volvimento humano estava associada a simplesmente dois indicadores, sao 
eles a renda per capitae o PIB (Produto Interno Bruto). No entanto, a PNUD 
(Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento) buscou uma nova 
metodologia, e a partir de 1990 comccou a divulgar relatorios sobre o Desen-
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volvimento Humano, reunindo um conjunto de novos indicadores tais como: 
longevidade, escolaridadee etc.

O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) criado pelo Programa 
das Nacdes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e um indice para medir 
o grau de desenvolvimento economico e a qualidade de vida oferecida a popu- 
lacao, e ecomposto por tres dimensoes basicas: renda monetaria disponivel me
dia da populacao; a expectativa de vida ou longevidade media; e educacao com 
o numero medio de anos de estudo.

O ID H  varia entre 0 a 1, com a seguinte classificacao: baixo desenvolvi
mento os paises que atingem menos de 0,499 pontos; medio desenvolvimento 
os que possuem numeros de 0,500 ate 0,799; e de alto desenvolvimento os 
paises que atingem pontua^ao superior a 0,800.

A tabela 2, expressa o IDH-M das cidades que integram a RMCG. E  pos- 
sivel perceber difcrencas entre as cidades. Com uma posicao proxima a media 
nacional, Campina Grande, em 2010, obteve 0,720, o melhor ID H  da regiao, 
seguida pela cidade de Boa Vista, que com 0,649 mostra que nao esta muito 
proximo de Campina Grande. Por ultimo, e muito distante do indice de Campi-

Municlpios 1991 2000 2010

Brasil 0,493 0,612 0,727

Campina Grande 0,476 0,601 0,720

Boa Vista 0,357 0,498 0,649

Lagoa Seca 0,339 0,461 0,627

Caturite 0,288 0,460 0,623

Puxinana 0,317 0,436 0,617

Queimadas 0,297 0,431 0,608

Boqueirao 0,312 0,430 0,607

Serra Redonda 0,279 0,407 0,570

Barra de Santana 0,273 0,407 0,567

Massaranduba 0,288 0,408 0,567

Itatuba 0,272 0,387 0,562

Fagundes 0,262 0,403 0,560

Aroeiras 0,247 0,382 0,548

Matinhas 0,258 0,397 0,541

Gado Bravo 0,172 0,350 0,513
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na Grande, a cidade do Gado Bravo demonstra um ID H  considerado baixo.

Tabela 2IDH-M

No intuito de investigar ainda mais essas difcrcncas, sera analisado os de- 
mais componentes do IDH. Na tabela 3, tem-seo indicador referente a longevi- 
dade da populacao das cidades desta regiao. Neste quesito, percebem-se indica- 
dores altos em toda regiao. Novamente, Campina Grande lidera o ranking com

Municipios 1991 2000 2010

Brasil 0,662 0,727 0,816

Campina Grande 0,586 0,717 0,812

Boa Vista 0,647 0,719 0,796

Queimadas 0,559 0,658 0,796

Caturite 0,517 0,657 0,782

Serra Redonda 0,561 0,632 0,772

Lagoa Seca 0,522 0,632 0,769

Boqueirao 0,536 0,642 0,763

Puxinana 0,578 0,655 0,754

Fagundes 0,522 0,619 0,749

Massaranduba 0,562 0,632 0,747

Matinhas 0,496 0,606 0,747

Barra de Santana 0,536 0,619 0,747

Aroeiras 0,500 0,632 0,745

Itatuba 0,500 0,640 0,742

Gado Bravo 0,500 0,631 0,737

Fonte: AdaptadoAtlas do Desenvolvimento Humano2013

numeros proximos a media nacional. No entanto, Gado Bravo com o pior indi
cador da regiao demonstra uma diferenca menor em relacao ao primeiro lugar.

Tabela 3 IDH-M Longevidade
No quesito cducacao, em toda regiao percebe-se indicadores medios e 

baixos, reforcando mais ainda a heterogeneidade desta regiao. Campina Grande 
com 0,654,mesmo acima da media nacionalmostra indicadores com valores in-
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Tabela 4IDH-M I .ducacao

Municipios 1991 2000 2010

Campina Grande 0,316 0,467 0,654

Brasil 0,279 0,456 0,637

Boa Vista 0,144 0,313 0,582

Puxinana 0,128 0,275 0,542

Lagoa Seca 0,144 0,290 0,516

Caturite 0,111 0,301 0,502

Boqueirao 0,12 0,249 0,496

Queimadas 0,116 0,243 0,489

Barra de Santana 0,086 0,250 0,465

Massaranduba 0,101 0,226 0,441

Itatuba 0,099 0,207 0,436

Fagundes 0,096 0,235 0,432

Serra Redonda 0,098 0,212 0,424

Aroeiras 0,074 0,188 0,411

Matinhas 0,095 0,226 0,400

Gado Bravo 0,030 0,166 0,373

suficientes, considerado medio. Ja  no caso de Gado Bravo, com um indicador 
0,373, considerado muito baixo, demonstra que o desenvolvimento ainda nao 
chegou. E  que a educacao deveria esta sendo tratada como prioridade pelo piano 
de gestao.

Tabela 5 IDH-M Renda

Municipios 1991 2000 2010

Brasil 0,647 0,692 0,739

Campina Grande 0,584 0,647 0,702

Lagoa Seca 0,518 0,533 0,621
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Caturite 0,416 0,491 0,617

Boqueirao 0,471 0,498 0,592

Boa Vista 0,487 0,549 0,590

Queimadas 0,404 0,499 0,578

Puxinana 0,432 0,461 0,574

Serra Redonda 0,395 0,503 0,565

Massaranduba 0,420 0,477 0,552

Itatuba 0,405 0,436 0,549

Fagundes 0,36 0,451 0,543

Aroeiras 0,406 0,469 0,537

Matinhas 0,364 0,457 0,531

Barra de Santana 0,442 0,435 0,526

Gado Bravo 0,341 0,411 0,491

Fonte: Adaptado Atlas do Desenvolvimento Humano2013

Por ultimo, ao analisar os indicadores de Renda, percebe-se a mesma 
heterogeneidade dos outros componentes do IDH-M. Novamente, mostra 
que Campina Grande lidera com o melhor indicador da regiao, uma signi- 
ficativa diferen^a em rela^ao a segunda colocada Lagoa Seca. Gado Bravo, 
nesse quesito, com um indicador muito baixo de renda.

A analise do IDH-M  e seus componentes demonstram que do ponto 
de vista do desenvolvimento, a RM CG tern se demonstrado muito heter- 
ogenea. N o entanto, para entender um pouco mais o que significa essas dif- 
eren^as na regiao, sera aprofundado a analise em rela^ao aos componentes 
do IDH-M.

6.2 - Aprofundamento dos dados IDH-M

Longevidade

Para aferir a longevidade, o indicador avalia numeros de expectativa 
de vida ao nascer, e o calculo tambem engloba as das taxa de mortalidade 
geral e infantil segundo a classe de renda, educa^ao, servi^os de saude, sa-
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neamento, cultura e lazer, bem como os indices de criminalidade, violencia, 
polui^ao ambiental do local onde vive a popula^ao.

Como primeiro componente da longevidade escolhido, tem-se a Mor- 
talidade Infantil. Os numeros da mortalidade infantil revelama quantidade 
de crianc^as falecidas ate o primeiro ano de vida, a cada mil nascidas vivas. 
O grafico 1, mostra os numeros da mortalidade infantil na RMCG. Gado 
Bravo lidera o ranking com 29,8 crian^as mortas, para cada mil nascidas 
vivas. Campina Grande com o numero de 17,3 crian^as, perto da media 
nacional que e 16,7 crian^as, demonstra uma diferen^a grande em rela^ao 
ao segundo colocado. N o entanto, a media da regiao e de 25,31 crian^as, o 
que demonstra a necessidade de um piano de a^ao no sentido de reduzir 
esses numeros.

Grafico 1 Mortalidade Infantil

Fonte: Adaptado Atlas do Desenvolvimento Humano2013

O grafico 2, mostra os numeros da I 'speranca de vida ao nascer. A esper- 
an^a de vida mostra o tempo medio que as pessoas deverao viver a partir do 
nascimento. Uma esperan^a de vida alta pode, por exemplo, demonstrar efe- 
tividade das politicas de saude do municipio. Novamente, Campina Grande 
com 73,3 anos lidera o ranking com o municipio de maior esperan^a de vida, 
ficando bem proximo da media nacional. Os demais municipios da regiao 
demonstram numeros distantes em rela^ao a Campina Grande, e em ultimo 
lugar tem-se Gado Bravo, com uma esperan^a de 69,2 anos.
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Grafico 2 Esperan^a de vida ao nascer

Fonte: Adaptado Atlas do Desenvolvimento Humano2013

Educagao

Educagao e um componente fundamental utilizado como medida de 
desenvolvimento economico e qualidade de vida social, e para determinar 
o nivel de desenvolvimento de um pais. O item educagao e uma avaliagao 
sobre a qualidade do ensino, taxa de analfabetismo, e pela taxa de esco- 
larizagao nos tres niveis de ensino.

O grafico 3, m ostra em termos percentuais o numero de pessoas 
que tern 18 anos ou mais que possuem  ensino fundamental completo. Tal 
indice, pode demonstrar a ineficiencia das politicas de educagao do mu- 
nicipio. A partir do grafico 3, e possivel perceber que Campina Grande 
acima da media nacional que e 54,92%, possui apenas 57,44% de sua 
populagao com 18 anos ou mais que possui ensino fundamental completo 
seguida muito distante pelo municipio de B oa Vista, com apenas 39,49%. 
Por ultimo, temos a cidade de Matinhas com apenas 18,75%. Analisando 
toda a RM CG, como media temos 30,41%, o que demonstra uma regiao 
onde a educa^ao ainda esta distante de um piano ideal de desenvolvi
mento.

69



Grafico 3 % de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo

57,4400

Campina Boa Vista Boqueirao Queimadas Barra de Fagundes (PB)Aroeiras (PB) Gado Bravo 
Grande (PB) (PB) (PB) " (PB) Santana (PB) ~ (PB)

Fonte: Adaptado Atlas do Desenvolvimento Humano2013

Ja  o Grafico 4, mostra o percentual de pessoas com 15 a 24 anos que nem es- 
tudam e nem trabalham e sao vulneraveis a pobreza. O Atlas de Desenvolvimento 
Humano 2013 trabalha com o concerto de vulneravel a pobreza, como sendo as 
pessoas que moram em domicilios com renda per capita inferior a meio salario 
mtnimo. Portanto, esse indicador mostra o percentual de pessoas que estao inertes 
neste conceito de vulnerabilidade e que nem estudam e nem trabalham, ou seja, nao 
pratica nenhuma acao que possa transformar essa situacao. Na RMCG o municipio 
de Itatuba, com 32,11%, lidera o percentual de pessoas nesta situacao, seguida por 
Gado Bravo com 31,48%, e por ultimo, com o melhor indicador, Boqueirao com 
13,67% da populacao. Em  media, a regiao possui 21,33% da populacao.

Grafico 4% de pessoas de 15 a 24 anos que nao estudam nem trabalham e 
sao vulneraveis a pobreza

32' 11091,4800

! r ' 18°?6,3800

Itatuba (PB) Barra de Matinhas Fagundes Lagoa Seca Boa Vista Queimadas Boqueirao 
Santana (PB) (PB) (PB> (PB) (PB> (PB) (PB)

Fonte: Adaptado Atlas do Desenvolvimento Humano2013
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Renda

A renda expressa uma dimensao bastante relevante na analise do desen- 
volvimento humano do pais. O grafico 5, traz a Renda per capitados municipios 
desta regiao. O conceito de renda per capita trabalhado pelo relatorio significa 
o somatorio da renda de todos os individuos do munidpio dividido pelo total 
da populacao. Neste indicador, Campina Grande desponta muito acima do se- 
gundo colocado, com uma renda per capita de R$ 630,00. No entanto, nao ha 
muito que comemorar, predomina na regiao uma renda per capita muito baixa. 
Por ultimo, tem-se o munidpio de Gado Bravo com uma renda R$ 170,29, 
significando um munidpio pobre. Em  media, a RMCG possui uma renda per 
capitade R$ 294,14.

Grafico 5Renda Per Capita

793,8700

Brasil Lagoa Seca Boqueirao Queimadas Serra Itatuba (PB) Aroeiras (PB) Barra de 
(PB) (PB) (PB) Redonda (PB) Santana (PB)

Fonte: Adaptado Atlas do Desenvolvimento Humano2013

Por ultimo, o grafico 6 traz o percentual da populacao que se enquad- 
ram na parcela da populacao, que sobrevive com uma renda domiciliar per 
capita inferior a R$ 70,00, conceituada como extrema pobreza. Com isso, 
o munidpio de Gado Bravo possui 37,60% da populacao que se enquadra 
nessa estatistica, seguida por Aroeira com 33,96% e por ultimo, e abaixo da 
media nacional, Campina Grande com 5,02% de sua populacao. Com isso, 
a media da RM CG e de 18,71%.
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Gratico 6 % de extremamente pobre

37.6000

Gado Bravo Barra de Itatuba (PB) Matinhas (PB) Queimadas Caturite (PB) Boqueirao Brasil 
(PB) Santana (PB) (PB) (PB)

Fonte: Adaptado Atlas do Desenvolvimento Humano2013

7-CDNSTD E RA gO ESFI  NAIS

Diante dessa realidade, percebe-se que em 2009 criou-se a Regiao 
Metropolitana de Campina Grande. Ao analisar a for mag ao das RM 's, per
cebe-se que a fragmentagao institucional promove unidades regionais sem 
a categoria de metropole, resultando numa ruptura da possibilidade de in- 
tegragao entre as regioes, e assim, acirrando mais ainda a competitividade.

E  notorio que a escolha de novas areas metropolitanas obedeceu mais 
aos objetivos de se desenvolver um sistema urbano no pais de acordo com 
as necessidades da estrategia de desenvolvimento economico, do que con- 
templar efetivamente as cidades com reais caracteristicas de zonas met
ropolitanas, como no caso da Regiao Metropolitana de Campina Grande 
(RMCG).

Paralelamente, a evolugao teorica provocada na Administragao faz 
com que cada vez essa ciencia se insira no campo de intervengao politica 
institucional, quebrando o paradigma de que apenas as organizagoes em- 
presariais sao seu objeto de estudo. Ribeiro (1996) traz a necessidade de 
o administrador se embasar de uma consciencia critica que tenha plena 
clareza dos reais problemas que envolvem sua realidade, para assim serem 
tomadas as decisoes certas na busca do desenvolvimento.

N o caso da RM CG e com o intuito de fazer um diagnostico critico 
atraves dos dados do Atlas de Desenvolvimento Humano 2013, verificou- 
se bastante fragilidade em sua gestao, comprovando uma dificuldade de ho- 
mogeneiza^ao das caracteristicas dos municipios que compoe essa regiao.

72



Sem duvida, demonstra-se a necessidade de um projeto de metropole 
que considere as desigualdades internas da RMCG, um projeto que contem- 
ple poHticas de saude no sentido de diminuir as taxas de Mortalidade In- 
fantil tao presente na cidade de Gado Bravo, e nao tao diferente nas outras 
cidades que compoe a regiao, onde a cada mil crian^as nascidas vivas, 29,8 
morrem antes de completarem um ano. E  que tambem, possam  aumentar 
a Esperan^a de vida da popula^ao, que apesar de Campina Grande possuir 
uma taxa de 73,93 anos, bem proximo a media nacional, esses numeros nao 
sao satisfatorios nas demais cidades.

O projeto de metropole deve considerar tambem, no quesito edu- 
ca^ao, poHticas no sentido de melhoria em seus indicadores. E  possivel 
constatar que em Campina Grande apenas 57,44% da popula^ao com 18 
anos ou mais, possuem  ensino fundamental completo, demonstrando um 
indice bastante elevado, e cerca de 42% dessa popula^ao, que nao possui 
ensino fundamental completo. Contata-se tambem uma heterogeneidade 
desses percentuais dentro da regiao, por exemplo, Massaranduba possui 
apenas 22,14% desse extrato da popula^ao que possui ensino fundamental 
completo, esses numeros ainda se expressam de maneira preocupante nas 
cidades de Gado Bravo e Matinhas.

Alem disso, outro indicador preocupante sao os das pessoas vul- 
neraveis a pobreza. A RM CG possui em media 21,33% da popula^ao entre 
15 e 24 anos que nem estudam, nem trabalham e sao vulneraveis a pobreza. 
Novamente, identifica a expressao da heterogeneidade nesse indicador. O 
municipio de Campina Grande possui 13,96%, Boqueirao possui 13,67%, 
Queimadas possui 15,79%. Enquanto que Itatuba possui 32,11%, Gado 
Bravo possui 31,48%.

Em  rela^ao a Renda, os numeros da Renda per capitademonstra um 
importante diagnostico da economia da cidade. A RM CG possui em media 
uma renda per capitade R$294,14, muito baixa considerando o salario mini- 
no atual. A maior renda da regiao, R$630,03 e do municipio de Campina 
Grande, com uma lideran^a bem a frente do segundo lugar, Lagoa Seca 
com R$380,73. Por ultimo, tem-se o municipio de Gado Bravo, com uma 
renda de R$ 170,29. Percebe-se entao, uma regiao bem pobre, e se toda 
renda produzida na RM CG pudesse ser dividida por igual para todos da 
popula^ao, cada um receberia apenas R$294,14.

Em  rela^ao a renda, por ultimo,trabalhou-se com o conceito de ex
trema pobreza como sendo a parcela da popula^ao que vive com uma renda 
domiciliar per capitainferior a R$70,00, ou seja, em uma condi^ao de ex
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trema fragilidade economica. N o entanto, percebe-se que tal fragilidade ain- 
da pode ser considerada regra ao inves de exce^ao nos municipios de Gado 
Bravo (37,60%), Aroeiras (33,96%).Ao passo em que Campina Grande se 
aproxima da media nacional com 5,02%.

D essa forma, percebe-se que a RM CG reune caracteristicas bastante 
distintas, indicadores de Educa^ao, Renda e Longevidade bem diferentes 
entre os seus municipios, o que demonstra a necessidade de um pro- 
jeto de metropole que contemple o equacionamento dessas diferen^as, e 
assim,buscar ferramentas e mecanismos que permitam implementar a^oes 
coletivas que sejam eficazes para promover o desenvoivimento da regiao 
como um todo.
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1. INTRODUgAO

Com a institucionaliza^ao da sociologia no ensino medio (lei n° 9.3942), 
surge para o sociologo mais uma oportunidade de adentrar o mercado de tra- 
balho. Em  nosso pais, a formacao superior (graduacao) de professores de so
ciologia esta intimamente relacionada a implantacao desta no ensino medio. Ha 
no competitivo mercado de trabalho alternativas de emprego para este profis- 
sional, mas estas so existem em algumas regioes de nosso pais. Nesse sentido 
discute-se neste trabalho a questao da qualidade no ensino superior, pois nao 
basta so a formacao academica, e necessario tambem a qualificacao para exer- 
cicio da profissao.

O principal objetivo deste trabalho e discutir o mercado de trabalho a 
partir do olhar dos alunos que cursam Ciencias Sociais na U FC G /C D SA  para 
a profissao de sociologo na regiao do Cariri Paraibano, em virtude da criacao 
de cursos de formacao superior voltados para este campo de atuacao na regiao 
citada anteriormente. Nao fara parte deste trabalho ou nao se pretende, avaliar 
o curso de Ciencias Sociais, mas fazer com que este trabalho informe a reali
dade local para os discentes que estao no curso ou que futuramente venha a 
fazer parte do mesmo, ate porque o M EC (Ministerio da I xlucacao) quern esta 
incumbido de fazer avaliacao de cursos de graduacao e pos-graduacao.

Em  termos de avaliacao o curso no ano de 2013 conseguiu ser avaliado 
pelo M EC com o conceito quatro, isso mostra que as condicbes para rcalizacao 
do curso e para formacao de bons professores existe, mas o que ainda nao se 
sabe e quais lugares estes profissionais ocuparao ao concluir o curso.

Esse artigo resulta da inquietacao e curiosidade despertada nos alunos/ 
petianos de Ciencias Sociais que compoem o Observatorio de Politicas Publi- 
cas do Semiarido, campus da U FC G /C D SA 3, a partir da pcrccpcao de que com 
a obrigatoriedade da sociologia no ensino medio surge mais uma oportunidade 
para os cientistas sociais ao mesmo tempo que surgem outras questoes como 
as relacbes partidarias e de apadrinhamento que influenciam na ocuparao de 
diversos cargos no setor puoblico por pessoas com pouca ou sem a devida pre- 
para^ao profissional comprometendo assim o ensino de sociologia no ensino 
medio e que ao longo deste traballho discutiremos mais detalhadamente estes 
pontos.

2 A  lei n° 9.394 -  Lei de D iretrizes e Bases da E d u ca fa o  -  em  seu Art. 36; § 1°, inciso 
III, tra ta  da in s tituc iona liza fao  da S ocio log ia  e F ilosofia no Ensino M edio, conhecim entos 
necessario  para exercfc io  da cidadania.
3 U nivers idade Federal de C am pina G rande/C en tro  de D esenvo lv im ento  S ustentave l do 
Sem iarido, loca lizado na c idade de Sum e, Parafba, d is tante  370 km da capita l Joao Pessoa.
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O trabalho e relevante, primciro, porque sao insipientes os estudos que 
tratam deste tema, e, segundo, porque apresenta um panorama do lugar do ci- 
entista social na regiao do cariri da paraiba, dando enfase tambem em questoes 
como concursos publicos, rclacbcs de apadrinhamento podendo assim servir 
de reflexao para gcracao de profissionais que estao em formacao ou ja forma- 
dos no que diz respeito a profissao dos cientistas sociais na regiao do Cariri 
paraibano .

Portanto, o ensaio esta dividido em tres partes. A primeira situa o leitor 
sobre a importancia da Sociologia no Ensino Medio procurando entender os 
aspectos legais da intser^ao desta disciplina nos curriculos bem como as suas 
finalidades praticas. A segunda faz uma discus sao acerca da qualidade no en
sino superior para que possamos refletir sobre o fato de que nao basta uma 
formacao superior, mas uma boa qualificacao profissional deviso as exigencias 
da logica mercadologica. A terceira, e ultima, faz uma reflexao sobre o olhar 
dos alunos diante da realidade do Cariri da Paraiba em rclacao as perspectivas 
de mercados que eles tern e por fim algumas consideracbes finais.

2. A SOCIOLOGIA E SUA IMPORTANCIA NO ENSINO MEDIO

Durante o periodo militar, as disciplinas de Sociologia e Filosofia fo- 
ram excluidas do curriculo, porque estas disciplinas eram tidas como ameacas 
ao sistema imposto. Os militares consideravam a Sociologia como formacao 
de “massas” de pensamento critico, neste periodo foram excluidas dos cur
riculos e ao longo dos tempos foram voltando gradualmente ate que em 2008, 
aprovou-se a lei n° 11.684, que torna obrigatoria sua pratica no Ensino Medio. 
Vejamos o texto abaixo para entender melhor a ideia posta.

A Sociologia sempre foi vista de modos contraditorios. Ora en- 
tendida como “ revolucionaria” ou de “esquerda” - uma ameac;a 
a conservac;ao dos regimes politicos estabelecidos- Ora como 
expressao do pensamento conservador e “tecnica de controle so
cial. (SARANDY, 2004. p. 113)

A Sociologia foi retirada dos curriculos por razoes politicas e ideologicas, 
e diante de um csforco coletivo no reconhecimento em rclacao a importancia 
sobretudo na construcao de um olhar critico do meio social, inseriu-se nova- 
mente a Sociologia nos componentes curriculares.

De acordo com as Oricntacbcs Curriculares Nacionais (OCN) (2006) as 
razoes para a Sociologia estar presente no curriculo do ensino medio sao diver-
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sas. Um dos objetivos e promover nos alunos o processo de dcsnaturalizacao 
e de estranhamento dos fenomenos sociais, como tambem format- cidadaos 
criticos, ou seja, cidadaos conscientes, que possam lutar pelos seus direitos e 
deveres em uma sociedade desigual, repleta de problemas sociais.

A inscrcao da disciplina de Sociologia em ntvel medio e uma ideia ino- 
vadora porque ela possui uma gama de conhecimentos que nao restringe os 
educandos a estudarem temas ou “conteudos” que necessariamente remetem a 
uma profissao, a conhecimentos tecnicos, possibilitando assim uma formacao 
que transcende o olhar sobre o mercado de trabalho.

Flavio Sarandy (2004) pontua que o aluno precisa desenvolver um pen- 
samento critico em rclacao aos fenomenos que o rodeiam, nao basta apenas 
os conteudos sociologicos e sim fazer com que eles possam refletir sobre estes 
conteudos para ter uma compreensao mais ampla da realidade.

No mundo pos-moderno e globalizado que o sec. X X I contempla, 
surgem diversas questoes sociais e neste mundo como afirma Amaury Moraes 
(2003) extra-escolar colocam Sociologia e Filosofia como referencia nos de
bates para se tratar de muitos temas de interesse coletivo.

E interessante notar que no mundo estra-escolar tanto Filosofia 
como a Sociologia tern sido a referencia central dos debates em 
torno de problemas atuais que interessam ou afetam a humani- 
dade. Discussoes sobre pos-modernidade ou sobre globalizagao 
tern sido travadas em forma constante e sistematica por esses 
dois campos do saber, sendo impossivel discorrer sobre o caso 
sem citar autores ou recorrer a conceitos cunhados que escapem 
a esses campos. (p. 101)

Esse trecho revela ainda mais a competencia continua nao so de Socio
logia, mas de Filosofia como disciplina importante na formulacao de questoes, 
assim como na aprcscntacao de respostas a dinamica do mundo ocidental mod- 
erno. E  neste tipo de sociedade que se apresentam diversas questoes sociais que 
muitas areas de conhecimento nao conseguem penetrar e desvenda-las, restan- 
do recorrer a estes campos de conhecimento para proporcionar a apreensao de 
inumeros temas, espectfico da Sociologia e Filosofia. E  importante destacar 
que este processo e lento e demanda csforco para quern se aventura.

A ideia de Sociologia no Ensino Medio nao se restringe a acao cotidiana 
de ensinar conteudos, ha um olhar diferenciado para estes, um olhar que rompe 
com as barreiras do senso comum, um olhar tecnico para observar os fatos tal 
como acontecem e e isto que a diferencia das outras disciplinas. Vejamos o que 
Moraes (2003) argumenta sobre isto:
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Em Sociologia nao se ensinam apenas “conteudos” , entenden- 
do-se estes muito estreitamente como o governo tem entend- 
ido quaisquer conteudos: informagoes. Tomando a “linguagem 
pedagogica” do governo, poderiamos dizer que o que se faz ao 
ensinar Sociologia e “desenvolver competencias e habilidades” 
definidas no campo das Ciencias Sociais, que nao estao presentes 
em outros campos nem podem ser “desenvolvidas” por outras 
disciplinas. E  aquilo a que se tem chamado de “olhar sociologi- 
co” . (p. 108)

O desenvolvimento de competencias e habilidades incluso no proccsso 
de institucionalizacao da sociologia no Ensino Medio e um ponto importante 
a cstudarmos. E  relevante destacar este ponto porque se costuma transpor a 
responsabilidade do proccsso de formacao de cidadaos das diversas disciplinas 
que o nivel medio de ensino contempla apenas a Sociologia. Essa forma de 
intcrprctacao e equivocada porque a sociologia nao veio para salvar a cducacao 
do pais, nem tao pouco para curar os problemas sociais, ela veio para junta- 
mente com as outras disciplinas, possibilitar a formacao de um alunado com 
habilidades especificas para entender de maneira critica o universo social o qual 
esta inserido.

Anthony Giddens e um grande estudioso das Ciencias Sociais. Ele 
desenvolveu uma obra muito importante para esta area e especificamente para 
a sociologia, qual seja, Em  defesa da Sociologia, embora esta obra nao esteja 
falando da Sociologia em nivel medio, mas serve para refletirmos esta disciplina 
neste nivel de ensino.

No capitulo I o autor argumenta sobre a importancia da sociologia para 
melhor compreensao do meio social e defende fortemente a importancia desta 
area do conhecimento. A sociologia tem algo capaz de causar polemicas jamais 
geradas por outras disciplinas academicas (p. 11). Esta passagem e edificante 
para pensar na finalidade da inseryao da sociologia no ensino medio ou serve 
tambem como justificativa para consolidacao desta disciplina nos curriculos 
escolares, como esta presente nos marcos regulatorios para o Ensino Medio 
nas Oricntacbcs Curriculares Nacionais (OCN):

Com a nova LDB -  Lei n° 9.394/96 -, parece que finalmente 
a Sociologia se torna obrigatoria como disciplina integrante do 
cumculo do Ensino Medio. Em seu Art. 36, § 1° Inciso III, ha a 
determinagao de que “ao fim do Ensino Medio, o educando deve 
apresentar dominio de conhecimentos de Filosofia e Sociologia 
necessarios ao exercicio da cidadania” . (BRASIL, p. 3)
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Este trecho evidencia a ideia de institucionalizacao da disciplina de Socio- 
logia no Ensino Medio, ora se ela ja se tornou obrigatoria neste nivel de ensino, 
com o csforco coletivo: Estado, representantes publicos, Escola e o professor 
qualificado, deve-se possibilitar ao aluno uma for mac ao mais humanizada e que 
possam concluir este grau de ensino apresentando dominios de conhecimentos 
sociologicos e filosoficos, sobretudo para o exercicio da cidadania. Refletir sobre 
as acbcs: fala, comportamentos, TV, cinema e saber sociologicamente como os 
fenomenos sociais acontecem e importante, possibilitando uma sociologia do 
estranhamento para poder entender como realmente as coisas acontecem.

O mesmo ainda elenca uma serie de questoes — e tenta responde-las — 
acerca desta disciplina, quais sejam:

O que e que ha com a sociologia? Porque causa tamanha irritagao a 
tantas pessoas? Alguns sociologos poderiam responder “ignoran- 
cia” ; outros, “medo” . Por que medo? Ora, porque consideram sua 
materia arriscada e frustrante. A sociologia, costumo afirmar, tende 
a subverter: ela questiona as premissas que desenvolvemos sobre 
nos mesmos, como individuos e acerca dos contextos sociais mais 
amplos os quais vivemos (GIDDENS, 2001, p. 11).

De acordo com a citacao acima chega-se ao consenso de que atraves da 
sociologia, podemos entender os fenomenos alem do que os “olhos humanos” 
podem ver, necessitando do auxilio da ciencia (visao sociologica), ou seja, e 
necessario desvendar os fenomenos alem do senso comum. Esta ciencia causa 
medo, pois uma sociedade mais intelectualizada deduz-se que os individuos que 
nela vivem possui uma vizao mais critica e estruturada sobre os fenomenos que 
os rodeiam, por exemplo, entender o poder manipulador da midia, os esquemas 
corruptos dos nossos representantes publicos e etc, e irritante para muitos e a 
sociologia, juntamente com outros campos do conhecimento permite desen- 
volver uma postura critica nos individuos.

A inclusao da Sociologia nos curriculos do Ensino Medio veio, mais uma 
vez, proporcionar a insercao dos saberes das Ciencias Sociais nos niveis de for- 
macao basica. Sabe-se que ha uma luta, fundamentada em acbcs para mobilizar 
as escolas com o intuito de legitimar essa disciplina nos Projetos Politicos Ped- 
agogicos de cada unidade. E  um processo lento, mas necessario. Esta disciplina 
apresenta uma historia fragmentada e intermitente de luta para concretizar sua 
insercao. E  fundamental o ensino desta disciplina, porque auxilia na conscienti- 
zacao de nossas origens, e ampliacao dos nossos horizontes para perceber que 
fazemos parte de uma historia maior, portanto a proposta de inserir Sociologia 
e tambem Filosofia nos curriculos do ensino basico nao surgiu do acaso, houve
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um ponto de partida nesta luta e atualmente ha continuidades no processo de 
consolidacao destas disciplinas nos curriculo.

Desse modo, pensar o processo historico desta disciplina potencializa 
nosso repertorio de exp licates sobre esta ciencia perante os alunos da edu- 
ca^ao basica no sistema de ensino brasileiro.

3. FORMAgAO SUPERIOR E QUALIFICAgAO PROFISSIONAL

Desde sua formacao, o processo educacional brasileiro vem passando 
constantemente por diversas esferas de planejamento submetendo-se a varias 
modifica^oes. Desta forma, necessita-se inserir neste meio, disciplinas que pos- 
sam ampliar os diversos tipos de conhecimentos partindo do contexto da edu- 
cacao institucionalizada.

Nestes termos, novas disciplinas e novas ideias foram inseridas no campo 
das Ciencias Naturais, assim como no campo das Ciencias Exatas e consequen- 
temente nas Ciencias Humanas. Por meio desta ultima — baseada na experimen- 
tacao e na observa^ao desenvolveu-se a Sociologia, com o objetivo de analisar 
o homem dentro do ambiente social, buscando averiguar o funcionamento da 
sociedade bem como a rclacao dos grupos sociais. Ao contrario das ciencias 
exatas que se debru^am sobre fenomenos fixos, a sociologia se interessa por 
fenomenos historicos, decorridos de varias causas.

A volta da sociologia no Ensino Medio reflete diretamente na abertura de 
novas demandas para o mercado de trabalho porque para que haja o cumpri- 
mento da lei citada anteriormente, e necessario que haja profissionais na area e 
nao somente profissionais com um diploma, mas um profissional que passou 
por um processo dinamico no meio academico e isso remete necessariamente a 
questoes de interesses pessoais e tambem interesses por parte de nossos repre- 
sentantes publicos, no sentido de fazer com que a lei seja cumprida.

A formacao academica nem sempre atinge resultados positivos e satis- 
fatorios, porque segundo alguns teoricos ha os que conseguem atingir resulta
dos significativos e outros nao no processo de formacao academica.

Vejamos o que Silva (2006) define por formacao academica:

A formacao academica e um processo especifico de educagao 
que envolve um sistema de valores que sao definidos, nao so, 
mas fundamentalmente, dentro de determinadas instituic;6es. Sao 
processos que pressupoem um aprendizado atraves da transmis- 
sao e assimilac;ao de saberes uteis para, prioritariamente, um fim: 
o exercicio futuro da profissao. (p. 1).
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O mercado de trabalho e seletivo e em sua sclccao ele busca aqueles pcri- 
tos em sua area, e importante refletir sobre isto porque na graduacao pensa-se 
muito na ocupacao ou cargo que futuramente exercera. Em  nossa regiao a sala 
de aula e o lugar mais especifico para este profissional e ha um fenomeno que 
persiste em nossa regiao, ou melhor, em nosso pais: os vinculos de apadrinha- 
mento ou partidarios. Podemos pensar isto nao so no ambito de profissionais 
que ministram a disciplina de sociologia no ensino medio, mas para as demais 
disciplinas e outros cargos ocupacionais dentro do sistema publico. Muitas pes- 
soas possuem qualificacao profissional, mas sao impedidas de trabalhar na area 
de formacao.

Em  uma pesquisa realizada por alunos do antigo programa Conexoes 
de Saberes no ano de 2010 (Diagnostico e Metodologias) para fazer um le- 
vantamento da quantidade de professores de sociologia existente na regiao do 
Cariri Ocidental da Paraiba, identificaram 30 professores de Soiologia e dos que 
atuam nessa regiao apenas 04 possuiam formacao em licenciatura em Ciencias 
Sociais. Com isso evidencia-se a necessidade do curso de formacao de profis
sionais para atuar nesta area e tambem a realizacao de concursos publicos para 
esta area a nivel estadual.

4. CIENCIAS SOCIAIS E MERCADO DE TRABALHO NO CARIRI 
PARAIBANO: UM OLHAR DOS ALUNOS

Ao ingressar na universidade, costuma-se pensar o lugar no mercado 
que sera ocupado, isso porque existe uma rclacao entre formacao superior e 
mercado de trabalho. No caso do curso de Licenciatura em Ciencias Sociais 
ha uma questao diferencial em rclacao ao lugar destes profissionais na regiao 
do Cariri da Paraiba. E  diferencial porque existem diversos fatores que per- 
mite pensar em oportunidades de mercado para Cientistas Sociais nesta regiao, 
quais sejam a falta de concurso publico para professor de Sociologia no Ensino 
Medio, o cumprimento de carga horaria por professores de outras disciplinas 
ocupando o cargo de quern realmente tern formacao especifica, o sistema de 
“curral eleitoral” que privilegia alguns que usam o voto em troca de services 
pessoais (emprego, material de construcao, etc). Isso reflete negativamente na 
consolidacao da Sociologia no nivel medio de ensino.

Para se ter uma ideia do que foi argumentado acima, na Paraiba Houve 
um concurso publico para o cargo de professor de nivel medio de Filosofia, 
Sociologia ou Ciencias Sociais no ano de 2008. Foram oferecidas para cada 
cargo 252 vagas e em todo o estado. E  salutar destacar que os aprovados foram
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chamados somente em 22 de julho de 2012. Levando em considerac^ao a ne- 
cessidade e obrigatoriedade os prazos estipulados para ocupacao de tal cargo, 
como foi citado acima, ultrapassa as determinacbes do ministerio da cducacao 
- 2010 todas as escolas deveriam ter professores de sociologia e filosofia no 
Ensino Medio como componente curricular obrigatorio. Atraves desse dado 
podemos fazer duas inferencias: a primeira e que o governos nao sensibiliza- 
se com a obrigatoriedade desta disciplina no Ensino Medio e a segunda como 
foi citado acima as rclacdcs de apadrinhamento estao presentes e intereferem 
nas relacoes interpessoais. E  bom salientar ao fato de que a sociologia passou 
por um longo percurso ate ser instituida nos curriculos e neste periodo de cri
ses a procura pelos cursos de Ciencias Sociais e areas afins era pouco devido, 
principalmente a questao do mercado, ou seja, se nao tinha mercado especi- 
fico as pessoas procuravam outras areas. O mercado tinha abertura mesmo eu 
minima para pos-graduados ou graduados com bacharel para desenvolver de 
maneira autonoma trabalhos de pesquisa em Marketing e Recursos Elumanos 
em empresas publicas ou privadas (BO N ELLI, 1993. p. 135). Como o cenario 
mudou, tanto os cursos como o mercado, ganharam outras nomenclaturas e 
desenvolveram-se significativamente, nao cabe mais aos profissionais estranhos 
a Sociologia atuar ou cumprir carga horaria nas areas de competencia do ci- 
entista social/sociologo.

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas algumas en- 
trevistas com estudantes de Ciencias Sociais de doversos periodos para refletir 
sobre o que os alunos tern a considerar da questao posta neste artigo, qual 
cargo estes profissionais ocuparao e diante do cenario apresentado: falta de 
concurso e a presenca marcante das relacoes de apadrinhamento, quais oportu- 
nidades estes profissionais terao.

Em  se tratando das pesquisas realizadas foram entrevistados 14 graduan- 
dos do 3° (36 no total) periodo do Curso de Licenciatura em Ciencias Sociais, 
apenas 06 sao do sexo masculino, e os demais do sexo feminino, com idades 
entre 17 e 28 anos.

Dos 14 entrevistados 01 reside na cidade onde estudam, os demais para 
se locomover durante a semana para Sume, utilizam transportes locados, pagos 
pelos proprios estudantes em contrapartida com a prefeitura, os quais dao a 
metade e outros utilizam o transporte de forma gratuita, bancado pela pre
feitura municipal. Dos 14 entrevistados 05 escolheram o curso por interesse 
proprio, 03 escolheram porque foram apresentados pelos amigos que ja con- 
heciam o curso e deram boas referencias. Apenas 02 escolheram por ter uma 
visao critica, e os demais apresentaram motivos distintos para a escolha da
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graduac^ao em Ciencias Sociais.
Sobrc as perspectivas de mcrcado vislumbradas pelos entrevistados, pcr- 

cebe-se que sao bastante variadas, uma das entrevistadas cita: “ um mcrcado 
mais amplo, bem valorizado e uma carreira digna e respeitavel” , outra declara: 
“Desde o ensino medio apresentei um grande interesse pela sociologia, mesmo 
sabendo que estava vendo pouco de muito que ainda poderia conhecer. Desde 
entao, minha curiosidade pelas Ciencias Sociais so cresceu juntamente com 
a vontade de estuda-las profundamente, o que me inspirou como graduanda 
na mesma area” . No entanto, outro entrevistado diz que “as perspectivas sao 
boas, por falta de professores de sociologia no mercado” . Outro relata que “ O 
mercado para ser um cientista social vem se ampliando muito. No entanto, 
encontramos algumas barreiras” . [As barreiras as quais este aluno esta se refer- 
indo pode ser justamente a discussao sobre os sistemas de apadrinhamento que 
assolam nosso pais]. E  continua: “Alguns programas de iniciacao a docencia 
ou a ciencia vem resgatando muito a vontade do aluno de Ciencias Sociais per- 
manecer no curso” . Ja  outra entrevistada o (a) discente declara que Caso nao 
haja consciencia das autoridades em buscar utilizar os formados e abrir vagas 
em concursos as perspectivas nao sao boas.

Outro entrevistado diz: “Boa, vez que ha poucos profissionais na area” . 
Dois entrevistados ressaltam: “ salario digno” . Outro diz que: “Um mercado 
amplo para a carreira que desejo seguir e ganhar um salario digno” . Sobre a 
questao salarial, um professor de nivel estadual concursado recebe especifica- 
mente o valor de R$ 1.345 com uma carga horaria de 20 horas mensal para o 
ensino medio convencional e 40 horas mensais para o ensino medio inovador, 
sendo uma aula de 45min, uma vez na semana. Se considerarmos o curso de 
vida da regiao do Cariri paraibano, a proximidade das escolas em rclacao a 
residencia dos profissionais dentre outras questoes,o salario e condizente com 
as condicocs que foram expostas. Nao estou querendo com isto afirmar que 
o salario de professor, na nossa regiao e no pais e boa, apenas colocando em 
discussao as condicocs de trabalho para professores de sociologia do cariri da 
Paraiba. Dos intrevistados Apenas 01 dos 14 enfatizou que tern duvidas com 
rclacao a dar seguimento a carreira, os demais afirmaram que pretendem seguir 
a carreira de educador. Uma das entrevistadas relata que: “Acho que agora e 
mais facil, pois a Sociologia no Ensino Medio e obrigatoria” .

Em  rclacao a continuidade dos estudos os discentes desta fase do curso 
em sua maioria pretendem continuar a carreira academica, fazer mestrado ou 
ate mesmo doutorado.

Em  rclacao a questao da auto-estima, o que os fazem continuar no curso
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eles consideraram o seguinte: “ O desejo em finalizar e adquirir o conhecimen- 
to, assim como o desejo de entrar e compctir no mcrcado de trabalho” , “ O 
desejo e um sonho para melhorar minhas condicbcs” . Tres entrevistados afir- 
maram que: “E  conseguir um emprego, pois hoje em dia o mercado de trabalho 
exige um curso superior” , “ O amor pela area ” Outro afirma: “A vontade de 
querer transformar minha vida pra melhor” . Outra diz: “ Quero terminar, pois 
estou me identificando com o curso” , “ Pooler exercer a profissao” . Sao frases 
que permite perceber que esta fracao de alunos estao interassados pelo curso e 
cientes da futura profissao.

Ao perguntar se o curso era o que eles imaginavam 12 pessoas respond- 
eram que sim. Uma delas disse: “ Sim embora tenha feito novas descobertas e 
ocorrido algumas surpresas, e o que imaginava” . Outra citou que: “Sim. Sempre 
me enxerguei na area das humanas. Pensei em fazer Historia, direito e Ciencias 
Sociais. Com 16 anos prestei vestibular e passei em todos os cursos acima. No 
entanto, por questoes geograficas optei pelo CDSA” . Apenas 02 pessoas re- 
sponderam que nao, que era muito diferente do que imaginava.

Ja  com os alunos do 5° periodo do curso de Ciencias Sociais totalizando 
35 alunos, foram pesquisadosl2, dessa amostra apenas dois entraram no curso 
com a perspectiva de suprir a necessidade existente, (ausencia) de professores 
de Sociologia no Ensino Medio e diz o seguinte:

Acredito que o curso tem boas perspectivas para o mercado de 
trabalho, pois temos uma deficiencia consideravel de professores 
habilitados nessa disciplina de ensino. (Aluno Ciencias Sociais 
-UFCG/CDSA)

Como a obrigatoriedade da disciplina e recente nos curriculos das esco- 
las no cariri paraibano nao se tem muitos profissionais formados. Sendo assim 
esses alunos entraram com a perspectiva de preencher essas vagas de professor, 
mas e uma ideia dual, pois se por um lado falta professores para esta area, falta 
tambem concurso publico para este profissional.

E  em outra entrevista comprovamos esta ideia:

Ha uma carencia de professores formados em Ciencias Sociais 
para ministrar aulas de Sociologia na regiao do Cariri paraibano, 
visto que esta disciplina ainda esta se reajustando ao ensino me
dio. E, portanto, acredita que o curso de Ciencias Sociais tende a 
preencher essa lacuna. (Aluno Ciencias Sociais -UFCG/CDSA)

Fica evidente que ha uma lacuna a ser preenchida, qual seja, a ocupacao
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do cargo de professor de Sociologia por profissionais com formacao cspccifica.
Os demais entrevistados nao se mostram otimistas quanto ao mercado 

de trabalho na regiao do cariri paraibano. Um destes entrevistados nos conta 
que “As expectativas por um mercado de trabalho nao sao as melhores para 
nossa regiao” . E  em outro trecho outro fala no mesmo sentido:

O mercado e ainda muito limitado, e sugere que o Governo in
vista mais nessa area, promovendo concursos publicos, e uma 
melhor remuneragao para a categoria docente. (Aluno Ciencias 
Sociais -UFCG/CDSA)

A falta de otimismo dos alunos ocorre pelo fato da existencia das prob- 
lematicas apresentadas anteriormente: o apadrinhamento, que ocorre na regiao, 
a ausencia de professores admitidos via concurso e sim por contratacao tem- 
poraria, sendo inseridos para lecionar a disciplina de sociologia individuos sem 
a devida competencia.

Foram entrevistadas 11 alunos da turma do 8a periodo de Ciencias So
ciais uma turma com 28 discentes, da amostra coletada quatro sao do sexo 
masculino e sete do sexo feminino, na faixa de 21 anos a 50 anos. Onze dos 
entrevistados reside na cidade de Sume, dentro desses apenas tres sao de outras 
cidades mais no momento esta morando na cidade, e dois dos entrevistados sao 
de cidades vizinhas e vem e vao todos os dias atraves de onibus.

Pergunta-se por que a escolha do curso e observam-se varias respostas 
alguns argumentam que o horario e favoravel ao estudo, por tratar-se de um 
curso noturno, outros falam que gostam da area das Ciencias Sociais por ser
um campo de conhecimento amplo, outros argumentam ainda que escolheram 
o curso pelo fato do campus ser na cidade que reside, outros foram apresen- 
tados ao curso por professores, amigos ou militancia nos movimentos sociais. 
Pergunta-se quais as perspectivas de mercado que eles tern, 60% diz que tern 
uma perspectiva positiva, ja os outros 40% acham poucas as oportunidades de 
adentrar no mercado, por ser um curso restrito apenas a sala de aula.

Dos entrevistados 80% pretende seguir com a carreira de professores e 
pensam em fazer mestrado e doutorado. Quando se pergunta sobre suas pre- 
tensoes em ralacao a continuidade nos estudos de pos-graduacao, apenas um 
respondeu que sim, mas espera que o campus U FC G /C D SA  possa oferecer. 
Ao perguntar o que estimula a concluir o curso, pode-se observar de maneira 
geral respostas diferentes, como: futuro mais estavel, reinsercao da disciplina 
na educa^ao, necessidade de professores na area de Sociologia, obten^ao de 
um diploma de curso superior, conhecimento adquirido ao longo do curso,
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possibilidade de ingressar num programa de pos-graduacao, amor a profissao 
e a educa^ao.

Por ultimo perguntou-se: agora que esta cursando Ciencias Sociais, era 
o que imaginava e 65% respondeu que sim e outros 35% que nao, mas alguns 
ficaram surpreendidos com o decorrer do curso.

Percebeu-se, portanto na analise dos dados que embora a implantacao 
do curso seja recente, os alunos possuem uma opiniao formada em rclacao a 
profissao que estao buscado, cerca de 65% dos alunos tern uma visao positiva 
em rclacao ao mercado de trabalho, argumentando que ha uma demanda que 
precisa ser suprida por profissionais com forma^ao espedfica, ja os 35% nao 
tern uma posicao otimista, argumentando que a disciplina no Ensino Medio 
deixa a desejar pelo fato de nao haver concurso publico e os cargos de profes- 
sores para esta area no segundo grau ensino sao ocupados por pessoas nao 
qualificados, pode-se hipoteticamente afirmar com esse quadro que o apadrin- 
hamento compromete neste caso a qualidade do ensino de Sociologia.

Em  termos de gosto pelo curso, 80% argumentam gostam da area pelo 
fato de possibilitar uma visao mais ampla do meio social, uma area com diver- 
sas possibilidade de analise da dinamica social e querem ser professor de So
ciologia no Ensino medio ou seguir a carreira de pos-graduacao. Ja  20% fazem 
o curso porque querem adquirir um diploma de formacao superior ou porque 
nao conseguiram ser aprovados em outro curso de graduacao e dos cursos no- 
turnos na U FC G /C D SA  o curso de Ciencias Sociais despertou maior interesse.

5. CONSIDERAgOES FINAIS

Ao termino deste trabalho podemos estudar a justificativa para a in- 
scrcao da disciplina de Sociologia no Ensino Medio, vimos que houve uma 
luta durante muito tempo travada por aqueles que defendem a causa, perti- 
nente ao que foi visto. Pudemos tambem identificar a ausencia de profissionais 
qualificados nas escolas estaduais, ministrando a disciplina de Sociologia, bem 
como a ausencia de concursos publicos para estes profissionais. Ha apenas 
04 professores concursados e com formacao espedfica e os demais casos sao 
profissionais com outra formacao: Historia, Geografia, Portugues, Pedagogia 
dentre outros que ocupam a disciplina de Sociologia apenas para cumprir carga 
horaria. Esta uma realidade pouco interessante e que compromete de manieria 
consideravel a consolidacao da Sociologia no nivel medio de ensino.

Pudemos tambem hipoteticamente afirmar que as rclacbcs de apadrin- 
hamento ainda estao presentes no sistema publico do Cariri, ou melhor, do
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Brasil comprometendo nao so o caso da Sociologia, mas tambem outras areas 
e outros compratimentos do setor publico que nao faz parte deste trabalho e 
de suas finalidades, discutir.

As entrevistas realizadas com os alunos foram importantes para entend- 
er, de maneira geral a concepcao e expectativas de mercado dos Cientistas So- 
ciais na regiao do Cariri da Paraiba, entendendo algumas questoes subjetivas 
dos alunos em rclacao ao curso e a profissao que estao iniciando. Destarte isso 
torna-se importante para criar reflexoes acerca deste caso e para que os alu
nos que estao inseridos neste universo possam tern consciencia de sua futura 
profissao e daluta que tambem faz parte de todos, alunos, professores, gestores 
publicos diretores de escola e porque nao dos alunos.
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1. INTRODUgAO

O presente estudo baseou-se na necessidade de investigar as re la te s  in- 
stitucionais entre poder executivo e legislativo e sua repercussao junto a admin- 
istracao publica, diante da crescente atividade legislativa do executivo atraves 
das medidas provisorias. A Constituicao de 1988 tem se estabelecido como 
instrumento de cidadania e de oricntacao a gestao publica em geral. Entretanto, 
o que se tem notado e justamente o desvirtuamento de certos dispositivos 
constitucionais atraves de condutas exacerbadas dos poderes constituidos, seja 
o executivo, o legislativo ou mesmo o judiciario. Um dos principios basilares 
que tem sido comprometido com as praticas das rclacbcs institucionais e jus
tamente a scparacao dos poderes e o checks and balances; sendo verificado, 
atraves do exercicio de certas atividades por poderes que nao deveriam exerce- 
las em sua essencia.

Isso pode ser verificado atraves da cdicao de medidas provisorias pelo 
chefe do executivo, que atua como legislador no lugar do parlamento, sob o 
pretexto da “ relevancia” e “urgencia” . Desta forma, desde 1988 tem-se veri
ficado o uso, ao que parece demasiado, das medidas provisorias (MP), torn- 
ando o legislativo um cumpridor da agenda publica do executivo. Como afirma 
D a Ros (2008) uma vez promulgada a Constituicao de 1988, o que se deu foi 
que esse instrumento emergencial, inicialmente destinado a situacoes proprias 
desse nome, passou a ser usado como instrumento de lcgislacao ordinaria.

N a presente pesquisa, foi feita uma analise institucional diante do im- 
pacto da scparacao dos poderes e do checks and balances na administracao 
Publica, onde foi verificado a relevancia do pressuposto institucional no proc- 
esso de institucionalizacao das politicas publicas; comparando o fluxo das MPs 
com as leis ordinarias, bem como as leis complementares entre os governos de 
Fernando Flenrique Cardoso e Luis Inacio Lula da Silva.

Verificou-se, desta forma, qual o comparative da producao Legislativa 
do Executivo e a producao Legislativa do Congresso Nacional. Visto que, fo- 
ram analisados os requisites de relevancia e urgencia estabelecidos no art. 62 
da Constituicao, extraindo o quadro que efetivamente influencia em politicas 
publicas nacionais, analisando com isto, qual a relevancia dessas medidas nessas 
politicas.

A presente pesquisa buscou empreender uma invcstigacao de natureza 
bibliografica, precedida do levantamento das publicacbcs mais relevantes e que 
possuem rclacao direta ou indireta com a nossa tematica. Outra estrategia uti- 
lizada foi a pesquisa documental, atraves de consulta aos orgaos oficiais acerca
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de informacbcs que nao constem de modo sistematizado no meio academico. 
Desenvolveu-se tambem um levantamento das medidas provisorias editadas 
cntrc 1994 e 2010, periodo que pcrpassa o governo Fernando I Icnriquc Car
doso e Luis Inacio Lula da Silva, analisando a tabela atual de cdicao das medidas 
provisorias. Foi verificado qual o comparativo entre a producao legislativa do 
executivo e a producao legislativa do Congresso Nacional. Essa invcstigacao 
foi realizada no banco legislative do Palacio do Planalto e do Congresso N a
cional, disponibilizado na rede mundial de computadores e com acesso livre. 
A intcncao constituiu-se em estabelecer um quadro da producao legislativa no 
pais nos dois periodos governamentais.

A presente pesquisa, nao obstante seu carater de iniciacao cientifica, bus- 
cou empreender uma invcstigacao de natureza bibliografica, precedida do le
vantamento das publicacdcs mais relevantes e que possuem rclacao direta ou 
indireta com a tematica. Outra estrategia utilizada foi a pesquisa documental, 
atraves de consulta aos orgaos oficiais acerca de informacbcs que nao constem 
de modo sistematizado no meio academico. Deste modo, feito um levantamen
to das Medidas Provisorias, Leis Ordinarias e Leis Complementares editadas 
entre 1994 e 2012, periodo que perpassa o governo Fernando Henrique Car
doso, Luis Inacio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, verificou-se o quadro 
atual de cdicao das medidas provisorias, bem como qual o comparativo entre 
a producao legislativa do executivo e a producao legislativa do Congresso N a
cional. Essa invcstigacao realizou-se no banco legislative do Palacio do Planalto 
e do Congresso Nacional, disponibilizado na rede mundial de computadores 
e com acesso livre. A intencao surgiu em estabelecer um quadro da producao 
legislativa no pais nesses periodos governamentais.

2. TRIPARTigAO DOS PODERES

2.1 TEORIA DA SEPARA^AO DOS PODERES

O classico modelo de divisao de Poderes, cuja aclaptacao mais notoria e 
localizada na obra de Montesquieu “ O Espirito das Leis” (1748), concentra-se 
no principio de um sistema que garanta a autonomia entre os Poderes, assim 
como a limitacao de suas capacidades ao exercicio de suas funebes, isto porque 
essa doutrina visa propiciar o controle de um Poder pelo outro, de modo a im- 
pedir a usurpa^ao e a centraliza^ao de fun^oes. Com isso, o objetivo e config- 
urar um sistema de checks and balances, aplicando controles proibitivos mutu- 
os que inviabilizariam excessos por parte do Estado, garantindo a protccao dos
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individuos em rclacao a possiveis intcrfcrcncias indesejaveis em seus dircitos 
e liberdades. De acordo com as licdcs de Coelho apud Mariotti, (1999, p. 97):

“A doutrina da separagao de Poderes, tal como formulada a partir 
das ideias de Locke e de Montesquieu, obteve difusao universal a 
partir do triunfo das Revolugoes Francesa e Americana no seculo 
XVIII. Concebida como antidoto a concentragao de poder no 
Estado, principal ameaga a liberdade dos cidadaos, associou-se 
indissoluvelmente a nogao de Estado de Direito e, desde entao, 
tornou-se principio aceito pela generalidade dos ordenamentos 
constitucionais que se seguiram” .

N a verdade o que Montesquieu imaginou foi uma forma de mecanismo 
que evitasse essa concentra^ao de poder, na qual cada uma das fun^oes do 
Estado seria de responsabilidade de um orgao ou de um grupo de orgaos em 
que esses tres poderes - o Legislative, o Executive* e o Judiciario - reunissem 
orgaos encarregados primordialmente de funebes legislativas, administrativas e 
judiciarias pudessem se controlar. Como lembra Magalhaes (2009), os poderes 
sao harmonicos e independentes entre si, porem, nao sao soberanos.

Outro conceito equivocado a respeito da scparacao de poderes e que os 
poderes nao podem, nunca, interferir no funcionamento do outro. Ora, essa 
possibilidade de intcrvcncao, limitada, na forma de controle, e a essencia da 
ideia de freios e contrapesos. Neste contesto ensina Matias (2007, p. 3), “nao 
existe uma scparacao absoluta entre os poderes, pois todos eles legislam, ad- 
ministram e julgam. Cada Poder possui uma funcao tipica, exercida com pre- 
ponderancia, e uma funcao atipica, exercida secundariamente. A funcao tipica 
de um orgao e atipica dos outros” .

Em  resumo, como consolidacao da Teoria da Scparacao dos Poderes ou 
Teoria da Triparticao dos Poderes, a Const!tuicao Brasileira de 1988, situa, em 
seu artigo 2°, que os Poderes devem ser independentes e harmonicos entre si, 
o que significa que, para a existencia de uma adequada democracia, os orgaos 
estatais devem atuar de maneira independente, sem conflitos ou subordinacao, 
com o escopo de garantir o bem comum de todos.

3. MEDIDA PROVISORIA

3.1 MEDIDA PROVISORIA E O DECRETO-LEGGE

A medida provisoria e, ou, decreto-legge teve sua origem na Italia. O 
decreto-legge e a medida provisoria nao sao, porem, institutes identicos. Por ter
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influenciado tanto o Brasil, e que se faz pertinente a comparacao entre o insti- 
tuto emergencial do Brasil (medida provisoria) e o da Italia (decreto-legge). Na 
Italia, o decreto-legge so e admitido nos casos extraordinarios de necessidade e 
urgencia; no Brasil, nos casos de urgencia e relevancia.

No Brasil a origem da medida provisoria nao e recente. Surgiu no orde- 
namento juridico com a Constituicao de 1937 em seu artigo 180; permitindo 
ao Chefe do poder Executivo expedir decreto-lei como lei ordinaria, sobre 
qualquer materia legislativa da Uniao, enquanto o Parlamento nao se reunisse.

O atual Texto Constitucional brasileiro dispoe: “Art. 62. Em  caso de 
relevancia e urgencia, o Presidente da Republica podera adotar medidas pro
visorias, com forca de lei, devendo submete-las de imediato ao Congresso Na- 
cional” .

Entende-se que a medida provisoria, com base legal no artigo 62, da 
Constituicao Federal de 88, refere-se a um instrumento normativo, provisorio 
e sob condicao resolutiva, de carater excepcional na tabela do ordenamento ju
ridico, podendo ser adotada pelo Presidente da Republica nos casos de urgencia 
ou relevancia.

O conceito de urgencia e relevancia a luz do direito brasileiro tern um 
significado proprio, como podemos perceber na licao de Rocha (1993, p. 234):

“Urgencia juridica e, pois, a situac;ao que ultrapassa a definRao 
normativa regular de desempenho ordinario das func;6es do Pod
er Publico pela premencia de que se reveste e pela imperiosidade 
de atendimento da hipotese abordada, a demandar, assim, uma 
conduta especial em relac;ao aquela que se nutre da normalidade 
aprazada institucionalmente” .

A atual Constituicao Federal atribui tambem ao Poder Executivo a fac- 
uldade de propor emendas a Constituicao, projetos de leis complementares e 
ordinarias ou, ainda, leis delegadas.

4. MEDIDAS PROVISORIAS NO AMBITO DO DIREITO COMPA- 
RADO

O Texto Constitucional brasileiro sobre medidas provisorias foi inspira- 
do diretamente do instituto similar italiano, como ja mencionado. A redacao 
e identica, entretanto com pequenas variacoes. Neste caso, em se tratando de 
nossa recepcao Legislativa, pode-se considerar, como afirma Tavares (1987, p. 
2), “a introducao, em um sistema juridico, de normas ou institutos de outro
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sistema” . Nao obstante, segundo Dantas (1997, p. 46):

“ [•••] o constituinte de 87/88, preocupado mais em expurgar a ex- 
pressao decreto-lei do que com o conteudo instituido, foi busca- 
las no ordenamento juridico italiano (Constituigao de 1947, art. 
77), inserindo-as no atual texto constitucional de 1988 (art. 62), 
sem levar em conta a diferenga de que naquela, a forma de gov- 
erno e parlamentarista [...] enquanto que a nossa e presidencial- 
ista

Nao obstante, a apresentac^ao de projetos de lei, bem como o poder 
de veto presidencial, sao requisites contundentes para o jogo constitucional 
aplicados no processo decisorio entre os poderes Executivo e Legislativo, 
quanto a elabora^ao de politicas publicas. D esta forma, cabe salientar que 
as medidas provisorias sob o ambito do direito comparado evidenciam-se 
em regulamentos que, como afirma Carvalho (2000) e considerado uma 
forma disfar^ada do nosso antigo decreto-lei. Sendo assim, nas diversas 
le g is la te s  que tratam sobre as medidas provisorias, podem ser identifica- 
das distintamente nos parses institutes correspondentes a este instrumento 
emergencial.

N a Alemanha, as medidas provisorias sao utilizadas em casos de 
necessidade ou emergencia, os decretos-leis, como afirma Junior (2002) 
surgem na Alemanha em 1850; como pondera Santos (1991, p. 886),“ o 
Estado de emergencia Legislativa nao pode durar mais de seis meses com
0 mesmo chanceler1. Nao se pode atentar contra a Lei Fundamental2 nem 
contra os direitos fundamentais atraves de projetos de lei aprovados sob 
esse regime” .

Neste caso, o Chanceler so podera requerer a decreta^ao do instituto 
ao Presidente uma vez, em s itu a te s  especialissimas, a fim de que o pais de 
alguma forma tenha sua governabilidade prejudicada.

O ordenamento juridico no Mexico concede ao Poder Executivo o 
poder de emitir decretos com for^a de lei de forma esporadica, contudo, 
em s itu a te s  especialissimas. Segundo Carvalho (2000), as especificac^oes 
expressamente direcionam-se a estabilidade economica do pais ou em casos 
de saude publica.

A constitui^ao Espanhola de 1978, em seu art. 86 prescreve:

1 Chefe do Govemo Federal.
2 “A Lei Fundamental da Alemanha adota o instituto do estado de necessidade legislativa. A decreta^ao 
do estado de necessidade legislativa significa que o Govemo entende indispensavel a edi^ao de lei sobre 
determinada materia, o mais rapido possivel, e avoca para si o poder de faze-lo” (Carvalho, 2000, p 9).
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“ l.En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno 
podra dictar disposiciones legislativas provisionales que tomar- 
an la forma de Decretos-leys y que no podran afectar al orde- 
namento de las instituiciones basicas del Estado, a los derechos, 
deberes y liberdades de los ciudadanos, regulados en el Tltulo I, 
al regimen de las comunidades Autonomas ni al Derecho elec
toral general” .

Como assegura Carvalho (2000) a constitui^ao confere ao Poder Ex- 
ecutivo poderes para a edi^ao de disposi^oes legislativas provisorias; contudo, 
nas circunstancias de “extraordinaria e de urgente necessidade” . Demon- 
strando algumas vcdacdcs de carater material, no que se refere ao art. 86 da 
constitui^ao, a concentra^ao de poder na figura do rei, tendo tambem um 
modelo parlamentarista bem definido, verificando que a edi^ao de medidas 
provisorias e feita com cautela, nao sendo capaz de gerar crises ou choques 
entre Governo e Parlamento.

O sistema constitucional Frances, 1958, mostra-se peculiar. Em bora o 
regime de governo seja parlamentar, “e caracterizado pela preponderancia do 
Executivo sobre o Legislative” (CARVALHO, 2000, p. 8). O “art. 16 concede 
ao presidente da Republica poderes extraordinarios, inclusive Legislatives, 
em caso de estado de emergencia” (JUNIOR, 2002, p. 79).

A constitui^ao do Uruguai estabelece urgencia aos projetos de lei, sen
do outorgado pelo Presidente justificadamente. “A unica restricao material a 
pedido de urgencia refere-se as materias que exijam quorum qualificado, que 
deverao tramitar normalmente” (CARVALHO, 2000, pg. 4). Nao obstante, o 
Presidente nao podera enviar mais de um projeto urgente. Enquanto estiver 
tramitando no Congresso, outro nao podera ser enviado.

A const!tuicao Portuguesa como afirma Carvalho (2000) distinguiu-se 
das anteriores e aproximou-se mais do nosso modelo; a competencia orig- 
inaria e estabelecida as materias em que o Executivo legisla com a Assembleia 
da Republica. Entretanto, Como afirma Dantas (1997, p. 51) “a constitui^ao 
Portuguesa, por seu turno, fixa um limite temporal, qual seja, aquele que im
pede a sua reedi^ao no decurso da mesma sessao legislativa (art. 172°-4, da 
Lei Constitucional n° 1/89)” .

O Texto Constitucional brasileiro, no que se refere as medidas pro
visorias, foi inspirado no modelo da Italia, todavia com pequenas varia^oes. 
O art. 77 da Constitui^ao Italiana Prescreve:
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“Art. 77 O Governo nao pode, sem delegagao das Camaras, 
promulgar decretos que tenham valor de lei ordinaria. Nos casos 
extraordinarios de necessidade e de urgencia, o Governo podera 
adotar, sob sua responsabilidade, medidas provisorias com forga 
de lei. Deve, contudo, apresenta-las no mesmo dia para apre- 
ciagao das Camaras que, mesmo dissolvidas, sao convocadas e 
devem reunir-se dentro de cinco dias. Os decretos perdem o seu 
poder legal desde o imcio, se nao convertidos em lei no prazo de 
sessenta dias a partir da sua publicagao. As Camaras podem, con
tudo, regulamentar com lei as relagoes jurldicas surgidas na base 
dos decretos nao convertidos em lei” .

5. PROPOSigOES E APRECIAgAO PELO SENADO E CAMARA

5.1 PROJETO DE LEI

Os projetos de lei que tem origem no Senado e os projetos de lei que 
se originam na Camara e vem a revisao do Senado podem ser de lei ordinaria 
ou de lei complementar. A Const! tuicao Federal explicita que dispositivos pre- 
cisam ser complementados por um tipo ou outro de lei. N a forma, sua maior 
diferenca e o quorum de aprovacao: 1 - para os projetos de lei ordinaria, o 
quorum e de maioria simples devotos; 2 - para os projetos de lei complementar, 
o quorum e de maioria absoluta de votos.

5.2 PROJETO DE LEI DA CAMARA - PLC3

Os PLC podem ter origem em uma proposta de Deputado, de comissao 
da Camara, do Presidente da Republica, do Supremo Tribunal Federal, de 
Tribunals Superiores, do Procurador-Geral da Republica, do Ministerio Publico 
ou, ainda, dos cidadaos. Enfim, os projetos de lei que vem de fora do Poder 
Legislative iniciam sua tramitacao pela Camara, vindo ao Senado para revisao.

Os PLC, ao chegarem ao Senado, sao lidos no Periodo do Expediente 
da sessao plenaria, deliberativa (ordinaria ou extraordinaria) ou nao delibera- 
tiva, e sao despachados, pelo Presidente, para uma ou mais comissoes, segundo 
as competencias dessas, para serem analisados e receberem parecer.Uma vez 
emitido o parecer da Comissao, o projeto e enviado a Mesa para leitura no 
Periodo do Expediente, quando e numerado e tem inicio o prazo de cinco dias 
uteis para recebimento de emendas.

Caso nao existam emendas, o projeto esta pronto para ser incluido na

J Projeto de Lei da Camara
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Ordem do Dia, a fim de ser discutido e votado em turno unico. Se receber 
emenda, o projeto volta a Comissao ou as Comissoes pelo prazo de quinze 
dias uteis (se hom er mais de uma Comissao a se manifestar, o prazo corre em 
conjunto) para receber parecer sobre essas emendas. Dado o parecer, a materia 
volta a Mesa para leitura e pode, a partirdai, ser incluida na Ordem do Dia. Se 
o projeto for aprovado sem altcracao ou com alteracao somente de redacao, ele 
vai a sancao do Presidente da Republica. Caso sofra alteracao de merito, essa 
alteracao volta a Camara para analise.

6. PROJETO DE LEI DO SENADO PLS: LEI COMPLEMENTAR X 
LEI ORDINARIA X INICIATIVA DE SENADOR

6.1 ORIGEM DOS PLS4

Lido no Periodo do Expediente da sessao, o projeto e encaminhado 
as Comissoes, que tern o prazo regimental (CCJ - vinte dias uteis; demais 
Comissoes - quinze dias uteis) para emitir parecer. Uma vez aprovado pela 
Comissao, o parecer e remetido a Mesa para leitura em plenario, quando e nu- 
merado e determinada sua publicacao em avulsos, como qualquer outra materia 
dentro do Legislativo. E  iniciado o prazo de cinco dias uteis para recebimento 
de emendas perante a Mesa.

Caso existam emendas, o projeto volta para as Comissoes (o prazo e de 
quinze dias uteis) para receber parecer sobre elas. So depois estara pronto para 
ser agendado na Ordem do Dia. Nao existindo emendas, desde ja esta pronto 
para entrar na pauta de deliberates.

7. PROJETO DE LEI DO SENADO: LEI ORDINARIA OU COM
PLEMENTAR X INICIATIVA DE COMISSAO DO SENADO

Como todo projeto, este tambem e lido no Periodo do Expediente. Se 
a comissao tiver competencia sobre aquela materia, como o projeto ja e de 
Comissao tern inicio o prazo de cinco dias uteis para recebimento de emendas 
perante a Mesa. O projeto so voltara para a Comissao que lhe deu origem caso 
receba emendas. Ela, entao, tera que se pronunciar a respeito das mesmas. Se 
nao receber emendas, ou apos a leitura do parecer sobre as que tiverem rece- 
bido, a materia encontra-se pronta para ser agendada na Ordem do Dia.

4 Projeto de Lei do Senado
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A Constitui^ao Federal de 1988 conferiu as Comissoes poder de apreciar 
terminativamente esse tipo de projeto, ou seja, a regra geral e que esse projeto 
nao venha a ser apreciado pelo Plenario do Senado, ficando apenas no am- 
bito das Comissoes. Esse procedimento, alem de desafogar o Plenario, agiliza 
a tramitacao das materias, sem, no entanto, prejudicar sua analise. Nesse caso, 
todos os Senadores, mesmo aqueles que nao pertencem aquelas Comissoes do 
despacho, podem apresentar emendas, pelo prazo de cinco dias uteis, perante a 
primeira ou a unica Comissao que deve emitir parecer.

8. MEDIDAS PROVISORIAS

Apreciadas separadamente em cada Casa (desde a promulgacao da 
Emenda Constitucional n° 32, de 2001). As medidas provisorias, que, depois da 
Emenda Constitucional n° 32, de 2001, sao analisadas em Comissao Mista, mas 
apreciadas em Casas separadas, comecando sempre pela Camara dos Deputa- 
dos.

Uma vez editada pelo Presidente da Republica e publicada no Diario Ofi- 
cial da Uniao, a Presidencia da Mesa do Congresso Nacional dispoe de 48 horas 
para publicar e distribuir os avulsos da proposicao e para designar a Comissao 
Mista que ira emitir parecer sobre ela. Se a Medida Provisoria versar sobre ab- 
ertura de credito extraordinario ao orcamento da Uniao, ela sera encaminhada 
a Comissao Mista de Pianos, Or^amentos Publicos e Fiscaliza^ao.

N a Comissao, seu Presidente designat'd um relator, que devera ser um 
parlamentar pertencente a Casa diversa da sua, e um relator-revisor, perten- 
cente a Casa diversa da do relator e, preferencialmente, do mesmo partido que 
o do relator. Para emitir o parecer, a Comissao dispoe de ate 14 dias, a contar da 
data da publicacao da Medida Provisoria no Diario Oficial, sendo que, nos seis 
primeiros dias, qualquer parlamentar pode apresentar emendas a MP.

A Comissao, ao emitir seu parecer, falara sobre a relevancia e urgencia 
da Medida Provisoria, sobre seu merito e sobre sua adcquacao financeira e 
orcamentaria. Aprovado o parecer na Comissao, o processo sera encaminhado 
a Camara dos Deputados, que tera ate o 28° dia da vigencia da MP para de- 
liberar. Caso a Comissao nao emita seu parecer ate o 14° dia, o processo sera 
mesmo assim encaminhado a Camara. Nesse caso, o parecer sera oferecido em 
Plenario, pelo relator ou pelo relator-re vis or. A materia e deliberada em um so 
turno de discussao e votacao, por maioria simples. Caso tenha sido aprovada, 
sera remetida ao Senado, que tera ate o 42° dia de vigencia para deliberar. Se 
o Senado aprovar emendas, essas retornarao a Camara, que dispora de 3 dias
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para aprecia-las.
A medida provisoria tem vigencia de 60 dias, sendo prorrogado esse pra

zo, pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional, por igual periodo, caso 
nao tenha sido apreciada. Esses prazos nao sao contados durante o recesso par- 
lamentar. Se a medida provisoria nao for apreciada em 45 dias, estar em regime 
de urgencia, sobrestando todas as demais deliberacdcs legislativas da Casa em 
que estiver tramitando. Caso o prazo de vigencia, inclusive com a prorrogacao, 
tenha se esgotado sem que tenha havido aprcciacao, a Medida Provisoria perde 
a eficacia, devendo o Presidente da Mesa do Congresso comunicar o fato ao 
Presidente da Republica. Nessa situacao, no caso de ela ter sido rejeitada ou 
ainda no caso de se aprovar um projeto de lei de conversao, a Comissao Mista 
deve elaborar um projeto de decreto legislative regulando as relacbes juridicas 
decorrentes no periodo de sua vigencia. Se o decreto legislative nao for edi- 
tado em ate 60 dias apos a rcjcicao ou a perda da eficacia da MP, essas rclacdcs 
juridicas continuarao sendo reguladas pela Medida Provisoria, mesmo que ela 
nao esteja mais em vigor.

A Medida Provisoria pode ser aprovada nos mesmos termos em que 
foi editada pelo Presidente da Republica. Nesse caso, o Presidente da Mesa 
do Congresso a promulga, e o texto e enviado para publicacao como lei. Se, 
entretanto, houver alteracoes a MP, e apresentado um projeto de lei de con
versao que, se aprovado, devera ir a sancao do Presidente da Republica, como 
qualquer outro projeto de lei. O Presidente da Republica podera sanciona-lo ou 
veta-lo. Neste segundo caso, o veto ainda devera ser apreciado pelo Congresso 
Nacional, em sessao conjunta.

De acordo com a Emenda Constitucional n° 32, o Presidente da Republi
ca nao podera reeditar, na mesma sessao legislativa, Medida Provisoria rejeitada 
ou que tenha perdido eficacia por decurso de prazo. Alem disso, ha vcdacao de 
edicao de Medida Provisoria sobre as materias relativas a:

• Nacionalidade, cidadania, direitos politicos, partidos politicos e direito 
eleitoral;

• Direito penal, processual penal e processual civil; organizacao do Poder 
Judiciario e do Ministerio Publico, a carreira e a garantia de seus membros;

• Pianos plurianuais, diretrizes orcamcntarias, orcamento e creditos adi- 
cionais e suplementares;

• Detencao ou sequestro de bens, de poupanca popular ou qualquer out
ro ativo financeiro.

Alem disso, e vedada tambem a edicao de MP referente a materia que 
deva ser objeto de lei complementar e de materia que ja tenha sido disciplinada
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em projeto de lei aprovado pelo Congresso, que esteja pendente de san^ao ou 
veto. A outra restricao prevista na Emenda Constitucional n° 32 diz rcspcito a 
instituicao ou eleva^ao de alguns impostos. Uma vez aprovado, esse tipo de MP 
so produzira efeitos no exercicio financeiro seguinte.

9. DIAGNOSTICO GERAL DAS MEDIDAS PROVISORIAS

9.1 GOVERNOS FHC X LULA

A medida provisoria tem forca de lei, devendo ser apreciado no maximo 
em 120 dias a partir do inicio de sua vigencia pelo parlamento brasileiro. Mesmo 
com a possibilidade de aprova^ao pelo legislative, o principio da scparacao dos 
poderes preve justamente que a prerrogativa de legislar e do legislative e nao 
do executive, ou do judiciario. Sendo assim, torna-se extremamente importante 
investigar este fenomeno que pode influenciar diretamente a gestao publica, 
estabelecendo qual o desenho institucional e sua repercussao no equilibrio dos 
poderes, bem como a relevancia na propositura de politicas publicas. Neste 
contexto, para Coelho (2007, p. 12):

“ [•••] a medida provisoria e exemplo adequado para ilustrar a at- 
uagao conjunta dos poderes executivo e Legislative no Estado 
contemporaneo, em que as leis sao feitas diretamente para acom- 
panhar o ritmo de vida da sociedade. O Executivo analisa a con- 
veniencia e aceitabilidade de determinada politica, por meio de 
uma sondagem previa do Legislative, e, encontrando acolhida, 
utiliza a medida provisoria para ultrapassar o complexo processo 
legislative ordinario e criar lei, que passa a ter efeitos imediatos e 
flea sujeita a chancela do parlamento, conforme o tramite estabe- 
lecido no art. 62 da Constituigao Federal” .

N a possibilidade de o Chefe do Executivo expedir Medidas Provisorias 
com forca de lei em sua funcao atipica, os resultados verificados pelos Presi- 
dentes nos dois periodos analisados (FHC x Lula), evidencia-se em grau con- 
sideravel, mas nao superando o Legislative em sua funcao tipica de I laboracao 
de Leis. Partimos da premissa da separacao dos Poderes, como prevista no art. 
2° da Const!tuicao Federal de 1988: “Sao Poderes da Uniao, Independentes 
e harmonicos entre si, o Legislative, o Executivo e o Judiciario” ; com isto, 
permite-se analisar se, de fato, ha uma rclacao harmonica e coordenada, ou um 
desvirtuamento entre as funebes estatais.
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Grafico 1: M edidas Provisorias -  FH C  x Lula

Fonte: Banco Legislative do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

Como mostra o grafico 1, as medidas provisorias que perpassam  o 
governo de Fernando Ffenrique Cardoso, ha um grau de semelhan^a em re- 
la^ao ao governo de Luis Inacio Lula da Silva, como tambem na quantidade 
de MPs emitidas entre 2011 a 2012, governo de Dilma Rousseff. Como 
afirma Dantas (1997) ao “ adotar medidas provisorias, com for^a de lei” nos 
termos do art. 62 5, as MPs em ultima analise, apenas obedecem a uma ori- 
enta^ao da engenharia ou tecnica constitucional ao distribuir a materia. De 
acordo com Chiesa (2002), embora as medidas provisorias nao se aproxi- 
mem mais das leis, nao sao atos administrativos, sendo marcada pela tem- 
poralidade e pela eficacia imediata da lei.

Comparando os tres governos, percebe-se que na administra^ao de 
Lula, o uso do instrumento normativo se intensificou, entre 2003 a 2010 
podendo ser visto, apos a Emenda Constitucional numero 32 em 2001, que, 
entre as principals regras estabelecidas apos esta emenda, estavam o fim das 
reedi^oes e o estabelecimento de um prazo de 45 dias para aprecia^ao das 
Medidas Provisorias pelo Congresso, sob pena do trancamento da Pauta 
Legislativa. Antes da EC  nao havia limites para reeditar uma medida pro- 
visoria. Prejuizo ao principio da separa^ao dos Poderes. E ssa  emenda regu- 
lamentou o uso das medidas provisorias, estabelecendo limites materials 
para o seu conteudo e um rito mais rigoroso de tramita^ao. Por esta razao, o

Constitui^ao da Republica Federativa do Brasil, 1988.
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carater geral e abstrato da lei criada ira influenciar a todos, indistintamente, 
e o Judiciario nao tera possibilidade de discutir sua justi^a ate o momenta 
em que for provocado.

Grafico 2: Relagao entre Medidas Provisorias x Leis Ordinarias x Leis
Complementares

Fonte: Banco Legislative do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

Atraves dos dados coletados e possivel observar no grafico 2 que o 
fluxo de medidas provisorias, leis ordinarias e leis complementares, perpas- 
sando pelos governos Federais de Fernando Henrique Cardoso (1995 — 2002), 
Luis Inacio Lula da Silva (2003 — 2010) e Dilma Vana Rousseff (2011 — 2012) 
ao comparar os governos, expressam situacoes semelhantes no mesmo regime 
presidencial. Desta forma, o instrumento destinado a situacoes de “ relevancia” 
e “urgencia” , permite desmistificar empiricamente a hipotese de que o chefe do 
Executivo atua como legislador no lugar do parlamento, que tambem usa em 
excesso o instituto juridico criado na const!tuicao, como pode ser evidenciado 
no grafico acima. Desta forma, de acordo com os dados obtidos, pode-se dis- 
crepar de Coelho (2007, p. 8), nao obstante as reedicoes:

“ [•••] a hipotese de que, pela sistematica banalizagao do instituto 
das medidas provisorias, o poder Executivo exacerba-se em sua 
faculdade legiferante, controla, de fato, a agenda politica do pais, 
a medida que o congresso nacional so aprecia materias de inter- 
esse do Executivo, e esvazia as competencias originais classicas
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de legislar e fiscalizar, que sao proprias do poder Legislativo” .
Diante disto, Fazendo uma comparacao da funcao tipica do legislativo 

brasilciro e a funcao atipica do Executivo Federal em rclacao a quantidade de 
medidas provisorias, Leis Ordinarias e Leis complementares, somando-se as 
leis Ordinarias na coluna em azul, 3.803, com a quantidade de Leis Comple
mentares em vermelho, 60, ultrapassa em grande numero a quantidade de Me
didas Provisorias, expedidas pelo Executivo, que estao em verde, resultando em 
902 MPs. Dessa forma, nao havendo abuso na cdicao deste instrumento nor- 
mativo. O que se pode notar neste grafico e justamente uma habitual emissao 
de Projetos de Lei Ordinaria pelo Legislativo Brasileiro; nao havendo um des- 
virtuamento no sistema de freios e contrapesos e sim um equilibrio na rclacao 
Executivo-Legislativo. Deste modo, como assegura Machiaveli (2009, p. 6):

“ [...] mesmo com a obrigatoriedade de votagao em Plenario e o 
uso freqiiente de mecanismos legislatives de negagao de quorum 
pela oposigao, o governo sai vitorioso em grande parte das vo- 
tagoes. Assim, o controle da agenda e util para coordenar as 
preferencias da maioria e reforgar o seu poder” .

As prerrogativas enfatizadas pela maioria dos autores estabelecem dificul- 
dades quanto a formacao de maiorias, bem como os elementos de descentrali- 
zacao do sistema politico fixado em 1988; interpretando, deste modo, segundo 
Pessanha (2000) as Medidas Provisorias como um instrumento de usurpacao 
da funcao Legislative Pode-se ressaltar tambem, que a Emenda Constitucional 
32/2001 restringiu o processo de intcrvcncao legislativa do Chefe do Execu
tivo em sua funcao atipica de Legislar, na medida em que houve o processo de 
supressao das rccdicocs, havendo apenas prorrogacao de prazo na MP (60 dias) 
por igual periodo, alem da indicacao de materias que podem se submeter ao 
regime das medidas provisorias.

Grafico 3 -  Poder da Agenda do Executivo sobre o Congresso Nacional
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Fonte: Banco Legislativo do Palacio do planalto e do Congresso Nacional
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Em  uma analise percentual, pode-se compreender diante do grafico 3 
que, de todas as medidas provisorias editadas pelo Executivo, totalizando 902, 
85,81% foram convertidas em lei pelas Casas Legislativas, e apenas 14,19% 
nao obtiveram exito. Isto, com relacao ao trancamcnto da pauta legislativa do 
congresso nacional, fazendo com que o Executivo controle a agenda politica 
do Legislative, afetando as escolhas possiveis dos parlamentares. Segundo 
Machiaveli (2009, p 22) “ como as MPs alteram o status quo a partir da data 
de sua edi^ao, os custos de rejei^ao das medidas provisorias aumentam sig- 
nificativamente” . De acordo com o art. Art. 62 da Constitui^ao Federal de 
1988, em seus incisos:

“ § 3° As medidas provisorias, ressalvado o disposto nos §§11 
e 12 perderao eficacia, desde a edigao, se nao forem conver
tidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogavel, nos termos 
do § 7°, uma vez por igual periodo, devendo o Congresso N a
cional disciplinar, por decreto legislative, as relagoes juridicas 
delas decorrentes

§ 11. Nao editado o decreto legislative a que se refere o § 
3° ate sessenta dias apos a rejeigao ou perda de eficacia de 
medida provisoria, as relagoes juridicas constituidas e decor- 
rentes de atos praticados durante sua vigencia conservar-se- 
ao por ela regidas. (Incluido pela Emenda Constitucional n° 
32, de 2001)

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversao alterando o texto 
original da medida provisoria, esta manter-se-a integralmente 
em vigor ate que seja sancionado ou vetado o projeto. (In
cluido pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001)” .

Apesar dos varios mecanismos de controle — MPs vetadas, revogadas, 
rejeitadas, sem eficacia e prejudicadas - instituidos pelo legislador fica claro 
que, quando o Poder Executivo edita medidas provisorias, evita todo o 
processo de discussao e tramita^ao do processo legislative, impondo assim 
a sua agenda as duas casas legislativas (Camara Federal e Senado Federal), 
amea^ando, contudo, a teoria da separa^ao dos poderes e o “ checks and 
balances” .
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Tabela 1 -  Medidas Provisorias - Convertidas e Reedipoes 
Governo FHC (1995 - 2002)

Periodo Medidas
Provisorias Reedigoes

1995 51 223

1996 19 175

1997 34 303

1998 46 715

1999 38 524

2000 30 479

2001 112 2620

2002 82 0

Total de __ ___
MP's 412 5039

Convertidas Percentual de MPs 
Convertidas

42 82,35%

15 78,95%

32 94,12%

43 93,48%

36 94,74%

16 53,33%

63 56,25%

66 80,49%

313 75,97%

Fonte: Banco Legislative do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

Observando a tabela 1, que nos remote aos 8 anos do governo FHC, 
podemos ter uma interpretacao do quanto o Legislative se subordina a Agenda 
do Executivo, mesmo com os requisites da “ relevancia e urgencia” disciplina- 
dos no art. 62 da Constituicao Federal, nao obstante, quebrando o checks and 
balances, uma vez que se verificou uma postura de abuso indiscriminado nas 
rccdicbcs das medidas provisorias na justificativa de urgencia e relevancia, “ar- 
madilha” estrategica para controlar a pauta das Casas do Congresso em decor- 
rencia da inercia de outras dclibcracbcs legislativas. Desta forma, como destaca 
Dantas (1997, p. 60):

“ [•••] a relevancia de que trata o texto constitucional chegou ao 
ponto de entender ser possivel ao Presidente da Republica langar 
mao da liberdade individual e da propriedade privada (ambos di- 
reitos assegurados no art. 5° e, portanto, inalteraveis pelas vias 
normals ate mesmo pelo poder de reforma) [...]” .

Esta Tabela demonstra o grau de emissao das medidas provisorias no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, o seu processo de conversao e as 
reedi^oes antes da Proposta de Emenda Constitucional n° 32/2001. Como se 
pode notar, quase 76% das medidas provisorias foram convertidas em lei, prin-

109



cipalmente entre os anos de 97 a 99, que haum grau considered  de conversoes, 
ultrapassando 90% a cada ano. Pode dar-se atcncao tambem, no mesmo ano 
em que foi aprovada a Proposta de Emenda Constitucional, que restringe o uso 
de rccdicbcs, o que houve foi um aumento consideravel quanto a rccdicao das 
medidas provisorias, na medida em que elas foram reeditadas 2.620 vezes ate 
Outubro de 2001. Sobre este aspecto, destaca Barros (2000, p. 67):

“Cada vez mais ganha uso o termo presidentismo - que e a detur- 
pagao do presidencialismo no Brasil - Entre nos, tradicional- 
mente, nao ha presidencialismo, mas sim presidentismo, pois 
em verdade nao temos um “Presidente da Republica” , mas uma 
“Republica do Presidente” , caracterizada pela hipertrofia do Pod- 
er Executivo: a exagerada concentragao de poderes, inclusive do 
poder-fungao de legislar, nas maos do Presidente da Republica” .

Percebe-se, que mesmo a partir de 11 de setembro de 2001, com a Emen
da Constitucional N ° 32 as mediadas provisorias passaram a obedecer um novo 
e distinto regime juridico, ainda assim, continuaram elevadas as cdicdcs de MPs, 
mesmo com o fim das reedi^oes.

Tabela 2 -  Medidas Provisorias posterior a EC N°32/2001

Govemo LULA (2003 - 2010)

Periodo Medidas Provisorias Convertidas Percentual de MPs 
Convertidas

2003 58 57 98,28%

2004 73 66 90,41%

2005 42 34 80,95%

2006 67 60 89,55%

2007 70 60 85,72%

2008 40 35 87,5%

2009 27 24 88,89%

2010 41 30 73,17%

T otal de 
MP's 418 366 87,56%

Fonte: Banco Legislativo do Palacio do planalto e do Congresso Nacional



A tabela 2 demonstra as medidas provisorias que foram convertidas em 
lei ao longo dos dois mandates do governo Lula, apos a Emenda Constituci- 
onal n. 32/2001. Segundo Machiavelli (2009) a alteracao das regras constituci- 
onais das MPs, foi estabelecida em resposta do Congresso, sendo rcsultado de 
uma cobranca intensa da opiniao publica, pelo fim das reedicbes, bem como 
a rctomada da funcao legislativa pelos pari amen tares, ao fato, que, Governo e 
oposicao esperavam que a obrigatoriedade deste instrumento ao Plenario, as- 
sim como a regra do trancamento da pauta desestimulasse a cdicao de novas 
medidas provisorias.

Contudo, a tabela mostra que mesmo com a restri^ao das reedi^oes 
do instrumento normativo da Presidencia da Republica, nao houve diminu- 
i^ao de medidas provisorias, e, alem disso, o processo de conversao dessas 
medidas em Lei tambem foi maior. O que se pode perceber e um grau 
consideravel de conversoes do instrumento normativo presidencial. De 418 
MPs emitidas entre 2003 a 2010 no decorrer dos 8 anos de mandate do 
governo Lula, 366 foram convertidas em Lei Ordinaria, ou seja, mais de 
87% do total das Medidas provisorias emitidas, foram convertidas. Como 
assegura Machiavelli (2009, p. 6):

“ (...) o uso do instrumento foi intensificado nos anos seguin- 
tes a aprovagao da emenda constitucional. A principal razao 
foi o mecanismo de trancamento de pauta estabelecida pela 
EC 32, o qual conferiu ao Presidente amplo controle sobre 
a pauta legislativa. As MPs passaram a ser apreciadas em 120 
dias, com alto percentual de aprovagao (...)” .

Nao obstante a isso, o surgimento da EC  32/2001 se estabeleceu para 
restringir o uso demasiado de MPs. Contudo, observando a tabela 1, ainda em 
2002 no governo de FHC, foram emitidas medidas provisorias, que ultrapas- 
sou a expedi^ao do instrumento normativo nos anos anteriores a Emenda; 
evidenciando, ainda, o problema do trancamento da pauta6.

6 Na defini^ao do glossario legislativo da Camara dos Deputados, o termo e empregado para designar a 
interrup^ao do cumprimento da pauta, ate que se remova o obstaculo que o provocou. Ha o trancamento 
de pauta, entre outras hipoteses, quando vence o prazo (120 dias) para que a Casa se manifeste sobre 
medida provisoria em tramita^ao, ou enquanto ela nao delibera sobre materia em regime de urgencia ja 
com o prazo vencido.
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Tabela 3 -  M edidas Provisorias

Governo Dilma (2011 - 2012)

Periodo Medidas Provisorias Convertidas Percentual de MPs 
Convertidas

2011 36 29 80,56%

2012 45 24 53,33%

T otal de 
MP's 81 53 65,43%

Fonte: Banco Legislative do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

A tabela 3 apresenta os dados rclacionados a quantidade de medidas pro
visorias no periodo do Governo Dilma entre os anos de 2011 a 2012, observ- 
ando as MPs que efetivamente se transformaram em lei. Deste modo, anal- 
isando o percentual equivalente a 2011, com 80,56% convertidas, pode-se notar 
que como nos governos anteriores — FHC e LULA — nao houve uma rcducao 
no processo de conversao dessas medidas. N a linha deste argumento, nesses 
dois anos de mandato da atual presidente da Republica, Dilma Rousseff, a soma 
de MPs resultou em 81. Destas, em 65,43% houve o processo de conversao.

10. PARAMETROS INSTITUCIONAIS DAS POLITICAS PUB LI CAS

10.1 POLITICAS PUBLICAS E AgOES DE GOVERNO

Ha tempos, inumeras transformacbes ocorreram atraves da funcao em 
que o Estado desempenha em nossa sociedade. O objetivo primordial do Es- 
tado nos seculos XVIII e X IX  correspondia as politicas de Seguran^a, bem 
como defesa externa na circunstancia de ataque inimigo (LOPES, et al, 2008).

Para tanto, atraves da propagacao do sistema democratico, o termo Ac- 
coutability (responsabilidade do Estado) se diversificou, na fundamentacao de 
atuar no proposito de promover o bem-estar da sociedade. No entanto, como 
afirma Secchi (2010, p. 2) “qualquer definicao de politica publica e arbitraria” , 
deste modo, nao havendo um consenso ao que se pode conceituar uma politica 
Publica. De acordo com Heidemann (2009) o aspecto de politicas publicas 
sobrepoe o de politicas governamentais, ao fato que o governo, atraves de sua 
estrutura administrativa, nao corresponde a unica instituicao que promove 
politicas publicas.
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N a visao de Secchi (2010, p. 4) “ a essencia conceitual de poKticas pu- 
blicas e o problema publico” . Neste caso, o problema so se torn aria publico 
havendo uma determinada situacao considerada inadequada, bem como sendo 
relevante para a coletividade. Nao obstante, os atores que mais se destacam 
na procura de identificar tais problemas, sao os partidos politicos, as O N Gs 
(Organi/acoes Nao Governamentais) e os agentes politicos. O processo de 
elaboracao de poKticas publicas, tambem conhecido como ciclo de poKticas 
publicas e estabelecido desde a formulacao a implementacao de determinada 
politica. Deste modo, a politica publica se estabelece a um signo de previsibili- 
dade e transparencia expresso no planejamento. De acordo com Valle (2009, p. 
87), alguns elementos que integram a construcao da politica publica podem ser 
citados, dentre os quais:

1- Reconhecimento do problema;
2 — formacao da agenda;
3 — formulacao da politica publica;
4 — escolha da politica publica a ser implementada;
5 — implementacao da politica publica eleita;
6 — analise e avaliacao da politica publica executada.

Neste sentido, ao tracar uma politica publica que esteja de acordo com 
estes elementos, e estabelecer uma escolha nas multiplas situacoes a exigirem 
atencao do poder publico, baseando-se em qual prioridade sera realizada a acao, 
assim como, os objetivos pretendidos no momento certo da avaliacao. Abaixo, 
uma analise do instrumento normativo exercido pelo Poder Executivo, quanto 
a elaboracao de PoKticas Publicas.

Grafico 4: AnaKse institucional das Medidas Provisorias no Governo FHC

Fonte: Banco Legislativo do Palacio do planalto e do Congresso Nacional
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O grafico 4 nos mostra um claro panorama do que foi a rclacao instituci- 
onal das MPs e as politicas publicas no governo de Fernando I Icnriquc Cardoso. 
O quantitative de medidas provisorias relacionadas ao desenvolvimento social e 
economico, no primeiro periodo do governo FHC (1995 —1998) sao bem abaixo, 
comparando com o periodo subsequente que compreende (1999 — 2002). Anal- 
isando-se o grafico, vimos que mesmo com a limitacao imposta pela EC n° 32 de 
11 de Setembro de 2001, houve um aumento relevante em cdicdcs de medidas 
provisorias com rclacao ao periodo anterior do governo, mais precisamente nos 
anos de 2001 e 2002. Como destaca Figueiredo & Limongi (1997, pp. 152-153):

“ [...] a avaliagao que podemos fazer do padrao de relagoes entre o 
executivo e o legislativo que hoje observamos e da possibilidade 
de o legislativo, enquanto instituigao vir a desempenhar um papel 
autonomo no processo de decisoes sobre politicas publicas deve 
levar em conta dois aspectos. Em primeiro lugar, deve considerar 
a natureza da politica em questao e, em segundo, nao pode pre- 
scindir da compreensao do processo de aprendizado, por parte dos 
dois poderes, na utilizagao do instrumento criado e no seu uso 
estrategico” .

Neste caso, a rational choice estabelecida quanto a claboracao de politicas 
publicas pelo Governo Federal, entre os anos de 1995 a 2002, pode ser vista no 
grafico acima, ao fato da predominancia das politicas nos setores equivalentes a 
Saude, I xlucacao e Desenvolvimento Social e Economico, mais precisamente em 
2001. Nesse mesmo ano, foram emitidas pelo Chefe do Executivo, 112 MPs. De 
tal modo, instituindo o percentual dessas politicas, quanto ao Desenvolvimento 
Social e Economico, ha investimentos em torno de 8% aplicados nessas politicas, 
sendo que o mesmo percentual cabe a Saude. Contudo, no que se refere ao setor 
educational, 7,14 % das emissoes do instrumento normativo foram convertidas 
nestas politicas.

Para fundamentar esta questao, as medidas provisorias expedidas estao 
relacionadas a concessao de financiamento vinculado a cxportacao de bens ou 
services nacionais (MPV 2.111-49, de 26.1.2001), rcncgociacao de dividas no 
ambito do Programa de Credito Educativo (MPV 2.099-35, de 22.2.2001), define 
normas de rcgulacao para o setor de medicamentos (MPV 2.138-4, de 23.2.2001), 
cria o Programa de Subsidio a I Iabitacao de Interesse Social — PSH (MPV 2.212, 
de 30.8.2001), o Programa National de Renda Minima vinculado a saude: “ Bolsa- 
Alimenta^ao” (MPV 2.206-1, de 6.9.2001), bem como dispoe sobre a aquisi^ao 
de produtos para a implcmcntacao de acocs de saude no ambito do Ministerio da 
Satide (MPV 2.070-28, de 25.1.2001).

114



Grafico 5: Analise institucional das Medidas Provisorias no Governo Lula
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Fonte: Banco Legislativo do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

O diagnostico das politicas publicas no governo Lula, pode ser visto no 
grafico 5. Deste modo, e possivel notar que as MPs expedidas pelo Presidente 
da Republica, entre 2003 a 2010 como primeiras medidas de relevancia e urgen- 
cia, sao politicas voltadas ao desenvolvimento economico e social. Haja vista, 
como afirma Fleury (2006, p. 79):

“Uma das primeiras medidas do governo Lula foi a criagao do 
Conselho de Desenvolvimento Economico e Social (CDES)7 a 
sociedade civil e, ao mesmo tempo, um canal institucionalizado 
de negociagao de pactos entre diferentes atores societarios e o 
governo, em relagao a agenda das reformas economicas, politicas 
e sociais” .

Diante disso, ha uma convergencia quanto a aplicayao de politicas 
publicas e /ou  ayoes de governo relacionadas ao Desenvolvimento Social e 
Economico, bem como a area Social. Nesse sentido, houve uma continu- 
ayao, com relayao a predominancia dessas politicas, tratando-se do ano de 
2003, com a emissao de 58 MPs, sendo que 15,52% dessas medidas trans- 
formaram-se em politicas publicas na area Social e, aproximadamente 19% 
das medidas provisorias foram convertidas em politicas publicas para o 
crescimento social e economico do pais. Algumas dessas medidas estao re
lacionadas a criayao do Instituto Nacional do Semi-Arido - IN S A, unidade 
de pesquisa integrante da estrutura basica do Ministerio da Ciencia e Tecn- 
ologia (MPV 151, de 18.12.2003), exportayao e importayao diamantes bru- 
tos, atraves do sistema de Certificayao do Processo de Kimberley — SC PK

7 Medida Provisoria n° 103 -  1- 2003
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(MPV 125, de 30.07.2003), autorizac^ao ao poder Executive* para instituir 
o Programa de Incentivo a Implementa^ao de Projetos de Interesse Social 
(MPV 122, de 25.07.2003), o estabelecimento de normas para o plantio e 
comercializa^ao da produ^ao de soja (MPV 131, de 25.09.2003), cria^ao 
do Programa Nacional de Acesso a Alimenta^ao — “ Cartao Alimenta^ao” 
(MPV 108, de 27.02.2003), cria^ao do Programa Bolsa Familia (MPV 132, 
20.10.2003), bem como institui o programa de arrendamento residencial 
(MPV 150, de 16.12.2003).

Para a obten^ao da rela^ao e media^ao entre os atores da sociedade 
e do Estado, caracteriza-se como ponto fundamental, a presenga cada vez 
mais ativa da sociedade civil em questoes voltadas ao interesse publico. 
Com isto, N a possibilidade de estabelecer uma articulagao e discutir sobre 
politicas publicas para favorecer o crescimento do pais, houve a criagao 
da Secretaria Especial de Politicas de Promogao da Igualdade Racial (MP 
N ° 111/2003), propiciando politicas publicas afirmativas na promogao da 
igualdade, bem como agoes publicas que visem o combate a discriminagao 
racial ou etnica.

Sendo assim, quanto a utilizagao do instrumento presidencial, de 
acordo com o mapeamento das medidas provisorias, como mecanismo mais 
eficiente apos a EC  n° 32, ha politicas voltadas para responder as demandas 
da sociedade, tambem previstas no art. 153, I, II, IV, e V da Constituigao 
Federal de 1988. Deste modo, para Castanhar (2006, p. 205):

“As iniciativas e politicas governamentais destinadas a criar con- 
digoes favoraveis ao desenvolvimento economico quase sempre 
se limitam as grandes politicas macroeconomicas (monetaria, 
cambial e fiscal), ou, na melhor das hipoteses, as politicas se- 
toriais, cujo objetivo e tambem de natureza macroeconomica, 
tais como as politicas industrial, energetica, de tecnologia, de 
promogao de exportagoes entre outras” .

Nao obstante, o monopolio da iniciativa do Executivo, quanto ao 
numero de leis, refere-se a materias orgamentarias, incluindo-se pedidos de 
abertura de credito suplementar e credito extraordinario, bem como uma vas- 
ta quantidade de materia expedida, reporta-se em homenagens de ruas, livros, 
reconhecimentos, entre outros.
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Grafico 6: Analise Institucional das Leis Ordinarias no Governo FH C
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Fonte: Banco Legislative do Palacio do Planalto e do Congresso Nacional

O grafico 6 representa o panorama das Leis Ordinarias, tendo como 
analise institucional as politicas publicas. Diante disto, pode-se notar que a 
predominancia em politicas publicas reporta-se em 1996, com a emissao de 
177 projetos de lei ordinaria, sendo convertidas 14,69% em politicas publicas e 
destas, 3,95% foram efetivamente direcionadas ao setor educacional, e 2,83% 
dos Projetos de Lei (PL), sao evidenciados na area Social. Quanto ao setor de 
transportes, tambem no mesmo ano, 2,26% dos Projetos foram voltadas a estas 
politicas.

Neste sentido, estas leis tratam-se mais precisamente no que dispoe a for- 
mulacao e implcmcntacao de politica Nacional de desenvolvimento cientifico e 
tecnologico (PL n° 9.257, de 9.01.1996), diretrizes e bases da educa^ao nacional 
(PL n° 9.394, de 20.12.1996), institui o Programa Nacional de Apoio a Cultura 
— PRONAC (PL n° 9.312, de 5.11.1996), tambem PL de credito suplementar 
em favor do ministerio da cducacao, transportes e meio ambiente.

Grafico 7: Analise institucional das Leis Ordinarias no Governo Lula
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Fonte: Banco Legislativo do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

O grafico 7 representa o mapeamento das Leis Ordinarias com rclacao as 
politicas publicas no Governo de Luis Inacio Lula da Silva. O que se pode per- 
ceber, como aspecto similar ao governo de Fernando Henrique Cardoso, uma 
convergencia entre a saude, cducacao e area social; onde estes investimentos
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sao os que mais predominam nos dois governos. Assim sendo, com a emissao 
em 2004 de 250 PL e, conseqiiente preponderancia dos investimentos, ha um 
grau pcrccntual de 12%, rcsultantcs de 30 PL instituidos em PoKticas Publicas 
Nacionais.

Isto rcmetc quanto a soma dos PLs rclacionados ao Desenvolvimento 
Social e Economico, Saude, I xlucacao, Previdencia, Area Social, Scguranca e 
Meio Ambiente. Todavia, as politicas que se sobressaem em percentual, sao: 
Area Social, com 3,2%; Desenvolvimento Social e Economico, com 2,8%; e 
I xlucacao, com 2,4% de investimentos. Por conseguinte, os Projetos de Lei 
Ordinaria que obtiveram exito, quanto a institucionalizacao em politicas pu
blicas, podem ser classificados tambem nos seguintes projetos, com o objetivo 
de fomentar as exporta^oes no pais (PL n° 10.966 de 9.11.2004), cria^ao do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar — PNAT (PL n° 10.880, 
de 9.6.2004), institui a taxa de avaliacao in loco das instituicoes de cducacao su
perior e dos cursos de graduacao (PL 10.870, de 19.5.2004), autoriza a criacao 
da Empresa de Pesquisa Energetica — EPE, institui o Programa de Comple- 
mentacao ao Atendimento Educacional especializado as pessoas Portadoras 
de deficiencia (PL n° 10.845, de 5.3.2004), bem como, estima a receita e fixa a 
despesa da uniao para o exercicio financeiro (PL n° 10.837, de 16.1.2004).

___________________ Tabela 3 -  Diagnostico comparativo____________________
Leis Ordinarias - FHC Leis Ordinarias - LULA

Periodo Total Vetadas Revogadas Periodo Total Vetadas Revogadas

1995 280 29 14 2003 197 30 6

1996 177 15 3 2004 250 29 6

1997 169 23 0 2005 176 25 3

1998 178 17 3 2006 178 22 4

1999 174 15 5 2007 197 28 1

2000 217 31 2 2008 259 39 1

2001 230 32 2 2009 289 46 1

2002 236 24 11 2010 195 30 1

O diagnostico da tabela 3 mede claramente a agenda do Executivo sobre 
o Legislative Federal, com rclacao aos Projetos de Lei Ordinaria, que foram 
vetadas e/ou  revogadas. Nesse sentido, comparando os dois governos, este 
processo pode ser evidenciado com mais frequencia, no periodo do governo de 
Fernando Flenrique Cardoso, entre 1995 a 2002. Portanto, o Poder Executivo 
podera considerar, quanto ao processo de veto e rcvogacao, no qual determina
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a constitui^ao Federal de 1988, em seu art. 66 que:

“ § 1° - Se o Presidente da Republica considerar o projeto, no 
todo ou em parte, inconstitucional ou contrario ao interesse pu
blico, veta-lo-a total ou parcialmente, no prazo de quinze dias 
uteis, contados da data do recebimento, e comunicara, dentro de 
quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os mo- 
tivos do veto” .

Apesar deste artificio ms ti tut do pelo Presidente da Republica, no que 
esta exposto neste inciso, e notavel a baixa proporcao de Projetos de Lei veta- 
dos pelo Poder Executivo, oriundas do Poder Legislative, em torno de 10% 
num total equivalente a 3.402, somando os dois mandates de cada governo; 
evidenciando, sobretudo, o poder de Agenda do Legislative brasileiro, quanto 
suas prerrogativas constitucionais. Todavia, o processo de revoga^ao reporta-se 
nos requisites em que a lei perde sua vigencia, em situ a te s  especificas, quais 
sejam: revoga^ao por outra lei, desuso, bem como decurso de prazo. Neste 
caso, como definido no decreto-lei n° 4.657/428,

“Art. 2° Nao se destinando a vigencia temporaria, a lei tera vigor 
ate que outra a modifique ou revogue. (Vide Lei n° 3.991, de 
1961)
§ 1° A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o 
declare, quando seja com ela incompativel ou quando regule in- 
teiramente a materia de que tratava a lei anterior.
§ 2° A lei nova, que estabelega disposigoes gerais ou especiais a 
par das ja existentes, nao revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3° Salvo disposigao em contrario, a lei revogada nao se restaura 
por ter a lei revogadora perdido a vigencia” .

N a possibilidade de uma lei ser revogada por outra lei, a anterior, perd- 
era sua vigencia. Neste sentido, em analise, no que remete a este processo, fo- 
ram estabelecidas em torno de 2% de rcvogacbcs, ao fato que, a aplicabilidade 
desta anulacao consiste em materia, a retirada da capacidade de gerar efeitos.

Deste modo, a lei nao sendo aplicada de forma prevista, e que a inob- 
servancia ocorra por um periodo consideravel de tempo, ha o desuso no am- 
bito de sua atuacao. Nao obstante, como ato tipicamente do Legislative, este 
mecanismo implica, tanto na criacao normativa, como tambem a eliminacao 
das normas constitucionais.

Lei de Introdu^ao as normas do Direito Brasileiro (Reda^ao dada pela Lei n° 12.376, de 2010).
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Tabela 4 - Iniciativa das Leis Ordinarias FH C

Governo FHC (1995 -  2002)

Period
o

Leis
Ordinarias

Autor:
Executivo

Autor:
Legislativo

Autor:
Judiciario

Outro
s

1995 281 211 60 4 6

1996 177 142 33 2 0

1997 169 143 25 0 1

1998 178 143 24 9 2

1999 175 137 36 2 0

2000 218 183 28 3 4

2001 230 176 51 1 2

2002 237 181 50 4 3

Total 1665 1316 307 25 18

Fonte: Banco Legislative do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

No Brasil, de acordo com o caput do art. 61 da Const!tuicao Federal de
1988:

A iniciativa das leis complementares e Ordinarias cabe a qualquer 
membro ou comissao da Camara dos deputados, do Senado Fed
eral ou do Congresso Nacional, ao Presidente da Republica, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunals Superiores, ao Procura- 
dor-Geral da Republica e aos cidadaos, na forma e nos casos pre- 
vistos nesta Constituigao. (EC n° 18/98 e EC n° 32/2001).

Como fica transparente na descricao dos dados da tabela 4, o Presidente 
da Republica atua efetivamente como agente - para nao dizer chefe - da funcao 
primordial do Legislativo que e a de legislar. O Poder Executivo usando da 
prerrogativa constitucional, domina a producao legislativa obtendo um alto 
grau de aprovacao para suas propostas encaminhadas ao legislativo. Ha vari
ances significativas entre as iniciativas de Projetos de Lei nos anos de governos 
de FHC. Nas taxas de dominancia do Executivo e Legislativo pode-se observar 
que a media geral de leis de sua iniciativa e de 164,5% P L's contra 38,38% 
P L's respectivamente nos 8 anos que discorre a pesquisa. Importante ressaltar 
que 79,03% do total de projetos de leis ordinarias apresentadas ao Congresso
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Nacional a iniciativa foi exclusiva do poder Executivo, usurpando assim, as 
competencias do Poder Legislativo na sua funcao tipica.

O que muda no Brasil muda por iniciativa do chefe do poder Executivo 
(LIM ONGI, 2006). Nota-se que o montante de projetos de lei de iniciativa do 
Legislativo e muito baixo em comparacao ao “ rolo compressor” que e imposto 
pelo Executivo. Tambem se acredita que o baixo numero de leis ordinarias 
de iniciativa do legislativo demonstra que os membros do Parlamento nao se 
interessam em legislar sobre proposicao de iniciativa propria. Sabidamente 
torna-se mais viavel legislar sobre as proposicdcs de iniciativa do presidente 
da Republica, pois essas apresentam mais visibilidade nacional e podem trazer 
ganhos particulares nas proximas disputas eleitorais. Eta que se ressaltar que 
conhecemos muitas coisas do presidencialismo de coalizao no Brasil, mas fal- 
tam estudos mais detalhados dos motivos do baixo volume de projetos de lei 
apresentados e realmente colocados na agenda politica do pais pelo nosso Con- 
gresso Nacional.

Tabela 5 - Iniciativa das Leis Ordinarias LULA
Governo LULA (2003 -  2010)

Periodo Leis
Ordinarias

Autor:
Executivo

Autor:
Legislativo

Autor:
Judiciario

Outros

2004 250 112 23 8 2

2005 176 113 58 3 -

2006 178 124 43 10 -

2007 197 141 54 3 -

2008 259 131 119 9 -

2009 289 118 146 21 -

2010 195 61 97 13 2

Total 1544 800 540 67

Fonte: Banco Legislativo do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

A tabela 5 representa a predominancia do Poder Executivo em pro- 
por Projetos de Lei Ordinaria em suas iniciativas, podendo ser visto a 
partir de 2004 a 2008. Para tanto, a preponderancia evidenciada na tabela, 
ao que se refere aos Projetos de Lei, tomou-se a partir de iniciativas a
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orgaos que sao considerados externos ao Parlamento, isto e, Supremo 
Tribunal Federal — STF; Presidente da Republica; Supremo Tribunal da 
Justi^a — STJ; Superior Tribunal Militar — STM ; Tribunal Superior Militar
— STM; Tribunal Superior Eleitoral — T SE ; Tribunal Superior do Trabalho
— TST, que em termos constitucionais, possuem  iniciativa ao Processo 
Legislative.

Com rela^ao ao total de iniciativas, as Leis Ordinarias somaram, de 
acordo com os dados apresentados, o equivalente a 1544 san^oes neste 
governo, o percentual de discrepancia e estabelecido em 51,81% de PL 
com iniciativa do Poder Executive*. N o entanto, P L  com origem /inicia- 
tiva do Poder Legislative tern percentual de apenas 34,97%, isto fazendo 
um comparative ao total resultante dos 8 anos de mandato do respective 
governo.

Tabela 6 - Iniciativa das Leis Ordinarias DILMA 
Iniciativa das Leis Ordinarias Gov. Dilma

Periodc Leis
Ordinarias

Autor:
Executivo

Autor:
Legislativo

Autor:
Judiciario

Outros Sem
identificagao de 

autoria

2011 207 79 107 20 1 0

2012 191 16 65 12 2 96

Fonte: Banco Legislativo do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

A tabela 6 apresenta o processo de iniciativa para os projetos de lei or- 
dinaria no inicio do primeiro mandato do governo Dilma Rousseff (2011 a 
2012), com atencao as leis que foram emitidas sem identificacao de autoria em 
2012, que resultaram em 24,12%. O que consta, diferentemente da tabela 5, 
ou dos governos anteriores e justamente um equilibrio na funcao do proprio 
legislativo, uma vez que, ao somar a quantidade de projetos de lei ordinaria 
emitidas pelo autor legislativo (172 PL), com 43, 22%, contra os PL expedidos 
pelo autor Executivo (95 PL), com 23,87%, e possivel notar que a rclacao entre 
Executivo e Legislativo, nao apresenta tanta anomalia ao que se refere o princi- 
pio de freios e contrapesos.
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Grafico 8 - Leis Complementares — FHC x LULA x DILMA22
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Fonte: Banco Legislative do Palacio do planalto e do Congresso Nacional

O grafico 8 se constitui das Leis Complementares que versam so- 
bre politicas publicas. Diz-se que uma lei e complementar, quando estiver 
versando sobre questao a ela reservada constitucionalmente, como preve 
os artigos 146, 148, 153, inciso VII, 154, I, dentre outros da Constitui^ao 
Federal. D o ponto de vista puramente formal, a lei complementar desta- 
ca-se em detrimento da observancia do quorum qualificado de aprova^ao 
(C R FB/88, art. 69). Equivale dizer: a utiliza^ao de lei complementar escapa 
do juizo de discricionariedade do Poder Legislativo, a medida que e prede- 
terminada pela Constitui^ao.

Como se ve, sao marcantes as diferen^as entre os resultados dos pro- 
jetos de lei aprovados no Congresso Nacional — denominado de lei comple
mentar - em compara^ao a outros tipos de projetos de lei, principalmente 
com enfase em politicas publicas. N o periodo compreendendo os 8 anos 
de FHC das 32 leis complementares aprovadas pelo congresso nacional ap- 
enas 40% eram relacionadas a politicas publicas. E sta propor^ao cai ainda 
mais no governo Lula, das 22 leis complementares aprovadas, apenas 1/5 
submeteram-se a area de politicas publicas.

Nao obstante, os dois anos do governo Dilma foram aprovadas 3 leis 
complementares o que nos mostra uma continuidade na baixa aprova^ao 
desse instrumento normativo. Destacando-se — embora que pifiamente - 
neste contexto dos tres governos a legisla^ao em seguran^a, com 6 aprov- 
a^oes, o que representa 9% do total das leis aprovadas. Uma importante 
observa^ao que podemos extrair dos dados aqui apresentados foi a neces- 
sidade de aprova^ao de mais leis complementares com impacto positivo na 
vida da sociedade brasileira.
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11. CONSIDERAgOES FINAIS

Neste estudo, pode-se cntcndcr que o Congresso Brasileiro se submeteu 
ao longo desses ultimos anos a agenda imposta pelo executivo, com o consid- 
eravel numero de medidas provisorias convertidas em lei. No entanto, com a 
crescente exacerbacao da competencia legifcrante pelo Executivo, no que tange 
a cdicao de Medidas Provisorias, ate entao so prevista constitucionalmente em 
casos excepcionais de relevancia e urgencia, faz-se cada vez mais premente a 
necessidade de o Legislative dispor de mecanismos de contcncao destinados a 
prevenir e a permitir o controle sobre esse abuso do poder Executivo, cumprindo 
mais assiduamente sua responsabilidade de legislar.

Constatou-se que a outorga constitucional de atribuicao ao Executivo do 
poder de legislar, por meio do fundamento da urgencia, com efeito imediato 
e forca de lei, para dar maior eficiencia a implcmcntacao de politicas publicas 
e frequente, mas nao e indispensavel. Muitos paises com realidade proxima da 
brasileira nao adotam essa solucao ou a reconhecem em situacbes muito restritas.

Outra consideracao e que a Medida Provisoria admitida pelo Constituinte 
Originario de 1988 tern carater de excepcionalidade dentro da norma constitu
cional, na medida em que atribui ao Presidente da Republica competencia para 
elaborar normas com forca de lei. Esse carater e confirmado no texto constituci
onal pelos requisites e pelas caracteristicas que disciplinam a Medida Provisoria, 
dentre as quais a provisoriedade e indicador caracteristico, ja que sujeita a Medida 
Provisoria a vigencia temporal, limita a prazos de validade e de efeitos, sempre 
com a decisao final posta nas maos do legislative. Assim, a Medida Provisoria nao 
se destina a vigencia permanente nem definitiva, bem como nao possui carater 
permanente, como a lei.

Como ja se apontou as Medidas Provisorias na Constituicao de 1988 nao 
resultaram de acidente, sabe-se, contudo, que o Executivo brasileiro dispoe ainda 
de outros mecanismos, como a iniciativa de projetos e o requerimento de urgen
cia para submeter suas politicas ao Legislative e a sociedade, com vantagem em 
termos de legitimidade. Tambem foi verificado que o ato regulamentar aprovado 
pelo Congresso com o objetivo de reger o procedimento de apreciacao legislativa 
das Medidas Provisorias, ja impunha o exame previo da relevancia e urgencia em 
Comissao Mista, admitindo, igualmente, emendas, supressoes e adicbcs ao con- 
teudo originado no Executivo, no curso da tramitacao e da vota^ao do projeto de 
lei de conversao.

Vale lembrar que essa possibilidade de modificacao do teor da providencia 
legislativa urgente representa importante fator de prestigio para a atividade legis-
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lativa do Padamento brasilciro. A altcracao do regime constitucional das Medidas 
Provisorias brasileiras, apos a aprovacao da Emenda Constitucional n° 32, nao 
sanou o deficit de legitimidade que e essencial a todo mecanismo de antccipacao 
legislative e que o Executivo permanece dispondo de meios de dirccao politica 
que lhe garantem ncgociacao favorecida de sua agenda e a suas escolhas politicas 
em face do Padamento.

As iniciativas sao indicadores consideraveis para que se possa perceber 
como o executivo consegue impor sua agenda politica sobre o Poder Legislative, 
evitando todo o processo normative* de discussao e tramitacao dos Projetos de 
Lei Ordinatia, amcacando a teotia de freios e contrapesos, postas no artigo 2° 
da constituicao federal de 1988. Temos que ressaltar tambem que o instituto das 
medidas provisorias tern sido distorcido frente a necessidade do chefe do poder 
Executivo, em governar, administrar, intervir com mais eficacia sem se subordi- 
nar a inercia do Legislative.

Vemos que a MP, antes, e mesmo apos a emenda 32, acabou sendo um 
instrumento de abuso do Poder Executivo, que burla o processo legislative or- 
dinatio. Tamanho era o abuso do Executivo que o Congresso (Poder Legislative) 
resolveu aprovar emenda tendente a limitar /  resttingir a aplicacao das MPs, as- 
sim, mostrou-se interessado em redefinir que a funcao de legislar e originalmente 
do Poder Legislative e nao do Executivo. O que podemos entender neste ato de 
limitacao dos instrumentos de atuacao do Executivo pelo Legislative, e que ape- 
sar de o constituinte originario ter previsto a necessidade, nos casos de urgencia 
e relevancia, da adocao de medidas excepcionais com fore a de lei pelo Presidente 
da Republica; tal instrumento banalizou-se.

Nesse sentido, desde a epoca remota do extinto decreto-lei, ha a tendencia 
de o Chefe do Executivo usa-lo, na maioria das vezes, de maneira irregular. As- 
sim, com vistas a coibir abusos, descortina-se a proposta de controle de constitu- 
cionalidade das medidas provisorias, seja em rclacao aos seus limites temporais 
ou materiais, seja em rclacao ao juizo de urgencia e relevancia quando eivado por 
arbitrariedade ou controle pelo Legislative.

Nao se tratando de um posicionamento politico ou partidario para con- 
ceber um estado democratico de direito, as prerrogativas do padamento devem 
ser exercidas de forma plena, uma vez que, do contrario, em havendo inercia 
desse poder, o Executivo nao hesitara em utilizar o recurso da medida provisoria, 
instrumento constitucional, mas causadora de grave anomalia na scparacao de 
poderes, quando usada em dissonancia com os criterios estabelecidos na nossa 
Constituicao. Entretanto, o legislative precisa assumir sua prerrogativa legislativa 
e de fiscalizacao do executivo.
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1. INTRODUgAO

O orcamento publico e a principal ferramenta de trabalho de um gestor. 
Sendo assim, o gestor precisa se manter atualizado com rclacao as melhores 
formas de alocacao das receitas e das despesas publicas.

De forma geral, este trabalho tratou da analise das teorias e praticas do 
orcamento publico e democratico na atualidade brasileira, com enfase na regiao 
do cariri paraibano e na paraiba. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa foi 
analisar as teorias e praticas do orcamento publico e democratico na atualidade 
brasileira, com enfase na regiao do cariri paraibano. Como objetivos especificos, 
tem-se: contextualizar a importancia do orcamento publico na gestao publica 
brasileira; explorar, na literatura, conceitos, definicbes e abordagens sobre o 
orcamento publico e democratico contemporaneos; e identificar novas praticas 
de implcmcntacao do orcamento publico, com enfase no orcamento democ
ratico na regiao do cariri paraibano; e comparar modelos de orcamento publico, 
em municipios do cariri, ou da Paraiba, ou mesmo do Brasil, como forma de 
construcao democratica dos anseios da populacao em pecas orcamentarias.

Esta pesquisa foi classificada como descritiva e exploratoria, utilizando 
a pesquisa bibliografica, a analise documental e a pesquisa de campo. Como 
tecnicas de coleta de dados forram usados a obscrvacao, anotacbes no diario 
de campo dos pesquisadores, entrevistas semi-estruturadas e aplicacao de ques- 
tionarios aos representantes da gestao publica na area do estudo. Quanto aos 
resultados esperados pretendeu-se contribuir para a iniciacao a pesquisa de alu- 
nos do curso de Gestao Publica da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) com tema pratico e fundamental para a formacao academica de um 
gestor publico contemporaneo, com grande vies para a sustentabilidade, alem 
de contribuicao profissional e social aos gestores e demais profissionais da area 
publica, que passarao a cada vez mais discutir conceitos democraticos em seu 
cotidiano como gestor.

Este artigo se justifica pela contribuicao para a eficiencia da Gestao Pu
blica da regiao do Cariri Paraibano, demonstrando teorias e praticas que tern 
dado certo em varios municipios onde formas alternativas de administracao do 
orcamento tern disso implementadas para a uma administracao publica eficaz, 
eficiente e efetiva, com retornos positivos para a populacao em geral.

Com o equilibrio financeiro adquirido pelo municipio atraves da apli
cacao do orcamento democratico os seus habitantes provavelmente terao uma 
maior qualidade de vida, alem de saberem as aplicacoes dos recursos publicos 
de forma transparente. Ou seja, aplicando bem o dinheiro e democratizando o
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ore amen to, que provem originalmente de recursos arrecadados da propria pop- 
ulacao, se tera a transparencia, legalidade e impessoalidade aplicados a gestao 
publica com sua devida importancia social.

Outra contribuicao deste trabalho sera sempre a pesquisa de alunos do 
curso de Gestao Publica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 
com tema pratico e fundamental para a formacao academica de um gestor 
publico. A partir deste projeto foi efetivado a construcao de artigo cientifico 
com os 06 (seis) alunos pesquisadores/colaboradores desta pesquisa, os quais 
ainda nao detem de experiencia academica nesta area com a analise e coorde- 
nacao do professor e coordenador do projeto, mestre Luiz Antonio Coelho 
da Silva. A sclccao dos alunos voluntaries foi feita atraves de entrevista com o 
professor/orientador da pesquisa em data posterior a aprovacao do projeto na 
Unidade Academica de I 'ducacao do Campo do Centro de Desenvolvimento 
Sustentavel do Semiarido (CDSA), Campus Sume/PB da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG).

Alem destas justificativas, o presente projeto contribuiu com dados para 
as pesquisas que compoem o Nucleo de Estudos em Gestao Publica, Politica e 
Cidadania, da Unidade Academica de I 'ducacao no Campo, da UFCG, as quais 
estao voltadas para a formacao de um gestor publico contemporaneo, com 
principios eticos e democraticos.

O grupo de pesquisa “Teorias e Praticas sobre o Orcamento Publico e 
Democratico” que possui um ano de formacao objetiva debater temas ligados 
a elaboracao, execucao e acompanhamento dos balancos publicos, e ainda, dis- 
cutir praticas democraticas na elaboracao das pecas orcamentarias no Brasil, 
com enfase nas experiencias e praticas democraticas da regiao do cariri paraiba- 
no, onde eram feitas atas das reunioes passadas (divulgadas na Integra neste ar- 
tigo)e sua posterior analise pelos pesquisadores, com sua divulgacao em grupo 
do facebook e em material impresso para consulta de qualquer academico e 
estudioso do tema orcamento publico e democratico, ou mesmo de tematicas 
ligadas a democracia, a contabilidade e a gestao publica.

A analise dos dados foi feita a partir de uma abordagem quali-quanti- 
tativa, considerando que a pesquisa foi projetada para analisar os orcamentos 
publicos e democraticos de experiencias bem e/ou  mal sucedidas nos munici- 
pios paraibanos, com enfase no cariri paraibano, ou mesmo a nivel de outros 
estados, como para descrever e interpretar dados e informacoes de maneira 
mais aprofundada, observando aspectos qualitativos dos mesmos. Os dados 
e informacoes sobre o orcamento publico e democratico foram expostos e 
analisados em encontros semanais nas terras feiras, compreendendo o horario

133



de 13:30 a 16:30 minutos, com a analise tecnica, analitica e critica dos alunos 
voluntaries do curso de gestao publica e do professor/orientador da pesquisa, 
na sala do Obscrvatorio de PoHticas Publicas do Centro de Desenvolvimento 
Sustentavel, Campus Sume, na Paraiba.

Diante dessas considcracbcs, sao evidenciadas as seguintes prob- 
lematicas de estudo a seguir: Qual a importancia da implantacao do orcamcnto 
democratico na gestao publica brasileira, com enfase na regiao do cariri paraib- 
ano e da paraiba? Quais as novas praticas, conceitos e experiencias de imple- 
mentacao do orcamcnto publico e democratico no Brasil e os debates academi- 
cos com suas devidas analises atraves de atas pelo grupo de pesquisa do estudo?

2. FUNDAMENTAgAO TEORICA

N a contemporaneidade, as teorias e praticas da gestao publica tern passa- 
do por constantes transformacdcs, que torna a gestao mais eficiente, economi
ca e eficaz, e busca ainda a transparencia das acocs administrativas para a socie- 
dade em geral como forma de prcstacao de contas.

Sendo assim, o final da decada de 1970, especialmente no caso do 
Brasil, foi marcado pelo reafloramento dos debates a respeito das praticas de- 
mocraticas implementadas na administracao publica. As expressoes populares, 
abafadas pela ditadura militar, ganham um novo folego, influenciando os emer- 
gentes movimentos sociais que contribuiram com o fim do regime autoritario 
da decada de 1980 (SANCHEZ, 2002).

O orcamcnto publico e tido como um instrumento de viabiliza^ao do 
planejamento governamental e rcalizacao das politicas publicas organizadas em 
programas e a alocacao de recursos para as acocs orcamcntarias, atividades e 
opera^oes especiais.

Tem-se que o orcamcnto publico foi instituido por Lei na decada de 
1960, a qual estabelece normas gerais de direito financeiro para claboracao e 
controle do orcamcnto dos estados e municipios e Distrito Federal, bem como 
de acordo com a Constituicao Federal de 1988 que estabelece novas diretrizes 
para o orcamcnto publico no Brasil.

Ao discutir sobre planejamento Marques (2005, p. 25), destaca que:

O orgamento e concebido porque as necessidades sao ilimitadas 
e os recursos sao escassos, o que leva a obrigagao de compor 
todas as limitagoes existentes para executar aquilo que a cidade 
precisa. Os orgamentos, tanto os publicos quanto os pessoais de- 
vem levar em conta os recursos disponlveis e as necessidades. O
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planejamento atua para orientar e disciplinar essas necessidades, 
para organiza-las ao longo do tempo.

Com isso, observa-se que o orcamento deve con templar as necessidades 
mais urgentes da sociedade, priorizando areas basicas, como a saude e a edu- 
cacao, para que assim se tenha uma melhor qualidade de vida para todos.

De acordo com Rego (2009) o Orcamento Publico, em sua forma tradi- 
cional representa um conjunto de decisoes tomadas por uma minoria que pos- 
sui o poder, de modo autoritario, sem considerar a opiniao da populacao em 
geral. Nessa perspectiva, os Orcamentos Participativos consistem em uma ab- 
ertura do aparelho de Estado a possibilidade de a populacao participar, falar, 
diretamente, das decisoes a respeito dos objetivos dos investimentos, con- 
tribuindo significativamente no planejamento do Plano Plurianual (PPA), da 
Lei Orcamentaria Anual (LOA) e da Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) 
que sao as pecas principais componentes do Orcamento Publico de qualquer 
administracao publica.

Mesmo o Brasil possuindo experiencia no processo de ccntralizacao 
politica, produzindo relacoes sociais autoritarias e clientelistas, e com pouca 
experiencia nas praticas democraticas, observou-se uma cvolucao no final do 
seculo X X , nas palavras de Salles (2010), que fez do Brasil um dos parses com 
maior numero de praticas participativas e democraticas.

Portanto, neste contexto, surge uma nova proposta de orcamento, de- 
nominado de orcamento democratico que busca implantar um processo de dis- 
cussao e dcfinicao de prioridades durante a elaboracao do orcamento publico.

Assim, o Orcamento Participativo (OP), mesmo nao estando em pauta 
na Constituinte de 1988 e considerado uma alternativa para a crise da democ- 
racia representativa. Sendo, portanto, objeto de varios estudos pela academia e 
considerado uma das praticas promissoras difundidas entre a decada de 1990 e 
a atualidade, sendo implantados em muitos municipios brasileiros, e ate mesmo 
em estados brasileiros.

Neste sentido, surge a experiencia democratica que e a democracia par- 
ticipativa. Segundo Sell (2006), pode-se entender a democracia representativa 
como um conjunto de experiencias e mecanismos que tern procuram estimular 
a participacao direta dos cidadaos na vida politica por meio de canais de dis- 
cussao e de decisoes governamentais.

A Constituigao brasileira de 1988 incorporou a construgao de 
estruturas democraticas no aparato estatal como forma de po- 
tencializar a participacao popular. Somada a isso, a reforma do
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Estado, ocorrida em diversos paises da America Latina, delineou 
a construgao institutional da participagao, associando-a a gov- 
ernabilidade e a eficiencia administrativa. Da junc;ao desses dois 
“movimentos” resultou um ideario participacionista e a institu- 
cionalizacao da participagao que passaria a compor o processo 
de democratiza^ao em curso (KERBAUY e FALCHETTI, 2010,
p.446).

E  nesse contexto de mudancas e transformacocs que surge a proposta 
do Orcamcnto Participativo (OP), resultado das lutas populates por uma politi- 
ca administrativa que considerasse o cidadao nao apenas como receptor, mas 
como ator das acoes, adquire um carater puramente propositivo.

Para Ananias (2005, p. 33):

O orgamento participativo se constitui em um antidoto contra a 
corrupgao e o desperdicio do dinheiro publico. Com sua implan- 
tac;ao as obras faraonicas, inacabadas para atender a interesses 
partidarios, clientelisticos, mesquinhos, obras para pagar divi- 
das de campanha tendem ao desaparecimento. Sao realizadas as 
obras necessarias que melhor atendem aos interesses da coletivi- 
dade. O orgamento participativo pode ser considerado tambem 
um antidoto contra a burocracia no sentido pejorativo da palavra. 
Significa, portanto, a criagao e ampliagao dos espac;os democrati- 
cos, do controle social sobre o Estado.

Sabe-se que a essencia de todo o mecanismo do orcamcnto participativo 
e a dcmocratizacao do orcamcnto publico, desde a sua criacao, construcao ate a 
sua implcmcntacao, onde existe o envolvimento da sociedade civil no processo 
de planejamento dos gastos publicos, processo que anteriormente era visto 
como uma construcao exclusiva dos gestores publicos e de tecnicos de sua 
gestao vigente.

Varios estudiosos, entre eles Gohn (2001), compreendem o fundamen
tal papel que exerce o ambito local na cfctit acao das relacoes de participacao 
popular. Os municipios sao tidos como cenarios privilegiados do exercicio do 
poder local, sendo esta a possivel explicacao para o sucesso dos orcamcntos 
participativos em esfera municipal onde sao implantados.

Para Avritzer e Navarro (2001 apud SANCH EZ, 2002, p. 29), o proc
esso de participacao esta baseado em tres principios, a saber:

Esses principios sao: (1) participacao aberta a todos os cidadaos 
sem nenhum status especial atribuido a qualquer organizacao, in
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elusive as comunitarias; (2) combinagao da democracia direta e 
representativa, cuja dinamica institutional concede aos proprios 
participates a definigao das regras internas; e (3) alocagao dos 
recursos para investimentos baseada na combinagao de criterios 
gerais e tecnicos, ou seja, compatibilidade entre as decisoes e re
gras estabelecidas pela agao governamental, respeitando tambem 
os limites financeiros.

Assim, obscrva-sc que a vontade da populacao deve scr respeitada, a 
qual possui em seu cerne a democracia em todas as decisoes com o intuito de 
melhorar suas vidas atraves de politicas publicas adequadas.

Dizemos, entao, que uma sociedade e democratica quando insti- 
tui algo mais protundo, que e condic;ao do proprio regime politi
co, ou seja, quando institui direitos e que essa instituigao e uma 
criagao social, de tal maneira que a atividade democratica social 
realiza-se como luta social e, politicamente, como um contra- 
poder social que determina, dirige, controla, limita e modifica a 
agao estatal e o poder dos governantes (CHAUI. 2005.p.25).

Verifica-se que a democracia deve ser tida como uma construcao social, 
onde as pessoas passam a ter voz e vez na maioria das decisoes governamentais, 
priorizando sempre a questao dos recursos financeiros e as prioridades sociais. 

ParaBobbio (1986, p. 36):

As democracias representativas que conhecemos sao democra- 
cias na quais por representante entende-se uma pessoa que tern 
duas caracteristicas bem estabelecidas: a) na medida em que goza 
da confianga do corpo eleitoral uma vez eleito nao e mais respon- 
savel perante os proprios eleitores e seu mandato, portanto, nao 
e revogavel; b) nao e responsavel diretamente perante seus elei
tores exatamente porque convocado a tutelar os interesses gerais 
da sociedade civil e nao os interesses desta ou daquela categoria.

Quanto a democracia representativa entende-se pela conclamacao de um 
candidato para representar os seus eleitores, os quais devem ser bem represen- 
tados e priorizados em todas as suas decisoes.

Quando se fala em experiencias de orcamcnto democratico lembra-se 
sempre da experiencia de Joao Pessoa que e mais uma experiencia a somar-se 
a tanta outras em todo o Brasil, como novo cspaco de construcao de politica 
publica, so que atraves da participacao do povo, alem da experiencia de implan- 
tacao pelo prefeito atual do orcamcnto participativo e democratico em Amparo
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no cariri paraibano, que vem se consolidando com o tempo. Portanto, ao longo 
das duas ultimas decadas iniciativas de participacao popular foram surgindo e 
com elas a disscminacao de outra forma de gerir os recursos publicos, de pos- 
sibilitar a transparencia na administracao publica, bem como a possibilidade da 
construcao de uma nova consciencia politica social.

A seguir seguem as atas na Integra das reunifies do grupo de pesquisa 
“Teorias e Praticas sobre o Orcamcnto Publico e Democratico” da Unidade 
Academica de I xlucacao do Campo do Centro de Desenvolvimento Sus- 
tentavel do Semiarido, Campus Sume/PB de 2013, primeiro ano do projeto de 
pesquisa (novamente aprovado pela unidade academica para 2014), explanando 
as experiencias inovadoras a respeito desta tematica, onde sao feitas analises e 
divulgadas atas. Vale salientar que nem todas as reunifies foram registradas em 
atas, e portanto, o projeto em vigor em 01 (um) ano gerou apenas algumas atas 
feitas pelos alunos voluntaries e supervisionadas pelo coordenador do projeto.

Ata 01
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O RgA M EN TO  PUBLICO E
DEM OCRATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 09/04/2013 (Escritor da resenha Adriano Dario)

O grupo participante do Projeto de Pesquisa discutiu sobre as bases 
do Estado capitalista, onde se evidenciou caracteristicas de Ccntralizacao, Es- 
trutura Estatal e Hierarquia. Logo, essa ccntralizacao busca mesclar todo o 
aparato estatal em poucas in st itu te s , concentrando o poder, que geralmente 
e exercido pelos representantes do capital. E  criado um modelo complexo de 
estrutura estatal capaz de ludibriar as massas para que elas nao interfiram no 
processo publico. Por ser um estado liberal que visa a livre iniciativa, areas 
como saneamento basico, coleta de lixo e outras que nao sao lucraveis ao capi
tal ficam passiveis da atuacao do Estado. Este investe recursos publicos no que 
nao proporciona lucro aos empresarios. Quanto as Politicas Publicas (PP), estas 
sao mecanismos importantes na acao do Estado. Temos como exemplo de PP, 
o Programa Bolsa Familia, que tern como finalidade primaria sanar desigual- 
dades sociais; no entanto, o objetivo oculto por traz dessa finalidade e que o 
Bolsa Familia injeta 20,5 bilhfies de reais na economia, aquecendo o comercio 
e proporcionando maior lucratividade aos empresarios. O povo trabalha e con- 
some num ciclo vicioso que os desviam de assuntos publicos e politicos. Neste 
sentido, fica clara a difcrcnca do entendimento de Democracia pela fitica dos
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governantes e pela otica das massas. Isso reforca o conceito de Pseudo Par- 
ticipacao Popular na claboracao de orcamcntos publicos, onde nao ha efetiva- 
mente a decisao do povo, mas sim a lcgitimacao das decisoes das elites.

Equipe: Luiz, Edson, Joseilma, Jacquelline, Adriano, Williams e Allan.

Ata 02
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O R gA M EN TO  PUBLICO E  D EM O C
RATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 26/03/2013 (Escritora da resenha Jacquelline Oliveira)

O grupo participante do Projeto de Pesquisa discutiu sobre a importan- 
cia da Economia Solidaria para Gestores Publicos, com enfase na aliena^ao 
democratica, onde diversos conceitos foram surgindo ao longo da discussao, 
a exemplo da estrutura atual da Democracia Brasileira, o que e Democracia, e 
o perfil de um lider Democratico na atualidade. Foi discutido a relevancia da 
biblioteca do Ministerio do Trabalho (www.mte.gov.br) para que livros sobre 
economia solidaria fossem solicitamos para termos oportunidade de estudar 
melhor o assunto, na busca de cada vez tracarmos um perfil de um Gestor Pu
blico de competencia. Neste sentido, varias caracteristicas foram evidenciadas, 
podendo-se destacar: saber ouvir, ser descentralizador, ser flexivel, agir dentro 
da legalidade, promover a inclusao e a impessoalidade na tomada de decisoes, 
ser um lider participativo, alem de dar importancia a accountability (transpar- 
encia das informacoes publicas). Para as proximas reunioes o Grupo decidiu 
planejar a visita a cidade de Amparo (a convite do Prefeito da Cidade) para 
explanar sobre a contribuicao que um orcamcnto democratico pode dar para a 
efetiva aplicacao das politicas publicas voltadas as demandas sociais municipais, 
alem de propiciar in loco o empoderamento desta ferramenta pelo povo. Di- 
ante disto, entramos em recesso academico ate junho do corrente ano.

Ata 03
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O R gA M EN TO  PUBLICO E
DEM OCRATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 06/06/2013 (Escritora da re senha Joseilma Souza)

O grupo participante do Projeto de Pesquisa discutiu sobre ciencia politi-

139

http://www.mte.gov.br


ca, fazendo uso de algumas dcfinicdcs de Weber sobre a referida tematica. De 
acordo com Weber, a ciencia politica e representada por duas grandes areas: a 
politica e a ciencia. Para Weber, nao ha como uma mesma pessoa ser cientista 
e politico ao mesmo tempo, de forma que, ou se estuda ou se vive da politica. 
No entanto, nao basta atuar buscando realizar seus interesses, e necessario gos- 
tar do que se esta fazendo; e preciso gostar dos jogos e das articulacbcs que 
existem nas disputas politicas, sendo imprescindivel ter a politica como vo- 
cacao. Porem, para se manter no poder nao basta ter o conhecimento tecnico 
da gestao, ou mesmo o poder politico, se faz necessario a utilizacao de impor- 
tantes instrumentos de articulacao na busca pela aprovacao de seus interesses, 
que vem acompanhada da ferramenta conhecida como a “malleia politica” . 
Outra ferramenta utilizada pelos atores politicos e a dominacao que possui 
tres formas: a dominacao racional-legal, a tradicional e a carismatica (o politico 
vocacionado), sendo a ultima a mais utilizada pelos gestores, uma vez que eles 
ganham certa idolatria por parte dos dominados, independente de como atuam 
ou das politicas publicas que realizam. Dessa forma, pode-se dizer que domi
nacao carismatica (lideres carismaticos atuais) fazem jus desse instrumento para 
alcancar objetivos pessoais, obtendo um carater autoritario e dominador.

Ata 04
PROJETO D E  PESQUISA SOBRE ORgAMENTO PUBLICO E
DEM OCRATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 14/06/2013 (Escritor da resenha Allan Gustavo)

O grupo de pesquisa sobre orcamcnto publico realizou a leitura dos 
relatorios de suas reunifies ocorridas nos dias (26/05 e 07/06). Em  seguida, a 
equipe enfatizou a historia do capitalismo, a influencia que os bens produtivos 
exercem na sociedade, alem do atual comportamento social, pautado sobre 
um consumismo exacerbado. Todas essas questfies foram elencadas, realizando 
uma correlacao com o Programa Bolsa Familia do Governo Federal, onde o 
real intuito de criacao do projeto foi manter aquecido o mercado produtivo, 
devido a um processo de queda na venda dos produtos e da crise financeira que 
se iniciara no Brasil, acarretando prejuizos economicos a varios empresarios. A 
referida politica publica nao foca a crradicacao da desigualdade social no pais, 
constitui-se, sobretudo, como uma maneira bem disfarcada do Estado manter 
os crescentes lucros das empresas. A falsa ideia de minimizacao das desigual- 
dades sociais esbarra na propria atuacao do governo, onde, por exemplo, a



criacao de escolas no pais nao e prioridadc, diante dos novos estadios de fute- 
bol construidos para a Copa de 2014. Isto demonstra o desinteresse politico 
para reduzir, de fato, as desigualdades sociais, que so acontecera mediante o 
ai anco educacional da populacao. O grupo de estudo, tambem debateu sobre 
a implantacao do Orcamento Democratico em Joao Pessoa, mediante, a leitura 
de um trabalho academico, e fez algumas deliberates sobre o evento democ
ratico que acontecera em Amparo - PB, reunindo autoridades politicas locais, 
a populacao e estudantes do curso de Gestao Publica da U FCG  em torno do 
orcamento democratico implementado na cidade.

Ata 05
PROJETO D E  PESQUISA SOBRE ORgAMENTO PUBLICO E
DEM OCRATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 21/06/2013 (Escritor da resenha Williams Martinho)

O grupo de Pesquisa em Orcamento Publico e Democratico discutiu 
diretamente sobre os mecanismos de participacao popular, bem como as fer- 
ramentas utilizadas pelo gestor publico e o papel da sociedade, quanto a assi- 
duidade e importancia dos recursos publicos. N a ocasiao, tambem foi posto em 
pauta, a rcalizacao do Orcamento Democratico na cidade de Amparo-PB, e a 
participacao efetiva do grupo na discussao e apresentacao a comunidade sobre 
os objetivos desse instrumento. Para tanto, o desafio no processo de comuni- 
cacao torna-se ainda um paradoxo vivenciado pelas instituicoes publicas, na 
perspectiva de poder interagir, compreender e construir relacoes internas e ex- 
ternas para facilitar de forma efetiva a administracao publica. O Poder Local, 
administrando democraticamente, concede espaco a populacao para participar 
das decisoes do governo e, consequentemente, avaliar a politica, suas escolhas, 
sua efetiva implementacao, assim como fazer um levantamento das necessi- 
dades da comunidade, isto e, o encontro do povo com a gestao para propor 
acoes que possam melhorar a qualidade de vida dos cidadaos. A participacao 
no Orcamento Democratico nao se resume apenas aos moradores da regiao, 
mas se fortalece com entidades da sociedade civil, movimentos sociais, usuarios 
dos servicos publicos e representantes de entidades publicas e privadas. Como 
principals objetivos, destacam-se o estimulo ao exerdcio da cidadania, o acom- 
panhamento das obras, as acoes e os servicos realizados pelo governo, como 
tambem fiscalizar de maneira transparente as praticas executadas pela gestao 
publica, para que assim as receitas do munidpio sejam aplicadas de maneira
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eficiente e alcancem as demandas sociais.

Ata 06
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O R gA M EN TO  PUBLICO E  DEM OC- 
RATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 05/07/2013 (Escritor da Resenha Edson Francisco Alves Caval- 
cante)

Na reuniao realizada no dia 05 de Julho de 2013, no Observatorio de 
Politicas Publicas do Semiarido do grupo de Estudo sobre Orcamento Pu
blico e Democratico da Universidade Federal de Campina Grande, Centro de 
Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido foi revisto e avaliado a visita e a 
participacao dos alunos de Tecnologia em Gestao Publica ao Orcamento D e
mocratico realizado no Municipio de Amparo - Paraiba, e o seu funcionamen- 
to, com notavel participacao e contribuicao da integrante Jacquelline Oliveira, 
que foi responsavel pela cxplanacao de conceitos iniciais e a importancia do 
orcamento participativo para o controle social. Em  Amparo foi apresentado 
pelo prefeito as metas estabelecidas pelas plenarias realizadas nas comunidades 
rurais do municipio a sociedade urbana e elaborada as metas para a zona urbana 
para o quadrienio de 2014 a 2017. Percebeu-se uma baixa participacao da popu- 
lacao amparense na formulacao das politicas publicas a serem realizados no 
municipio durante as plenarias nas comunidades, sendo justificado pelo gestor 
do municipio por motivos logisticos, nao havendo uma efetiva comunicacao a 
sociedade. N a reuniao tambem foram citados exemplos praticos de melhoria da 
aplicacao do orcamento publico pelo integrante do grupo de pesquisa Adriano 
Dario, de experiencias, frutos de participacao de outros orcamentos participa
tivo acontecidos na regiao do cariri.

Ata 07
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O R gA M EN TO  PUBLICO E  D EM O C
RATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 19/07/2013 (Escritor da Resenha Adriano Dario de Araujo)

O grupo participante do Projeto de Pesquisa no intuito de viabilizar a 
troca de conhecimentos e experiencias assistiu a um video gravado pelo Profes
sor Luiz numa visita a comunidade Sao Rafael em Joao Pessoa-PB. Nele po-
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demos vcr de fato como se estabeleceu a economia solidaria naquela comunidade 
e a mudanca que ela proporcionou as vidas de seus habitantes. Atraves de rela
tes dos entrevistados pelo professor podemos identificar a marginalizacao que o 
capitalismo gerou naquela comunidade, problemas como: violencia, desemprego, 
desmotivacao politica, baixos indices de saude e educacao, alem da cxploracao 
do trabalho irregular e informal. Tais mazelas sociais despertou um sentimento 
de uniao em todos aqueles que vivenciavam aquela realidade, contribuindo para 
a criacao de uma associacao comunitaria, posteriormente com visitas tecnicas 
do Banco Palmas e com auxilio da incubadora solidaria da Universidade Federal 
da Paraiba implantaram na comunidade um modelo de economia que visava a 
producao e o consumo conscientes, so que de uma forma em que o capital gera- 
do nao converge para um empresario, mas para todos daquela comunidade em 
beneficios sociais. Para que fosse possivel a rcalizacao desse trabalho a comuni
dade foi pacificada e isso possibilitou que mais services publicos fossem disponi- 
bilizados. Foram criados na comunidade: padaria comunitaria, bazar comunitario 
e copa comunitaria como formas de aumentar a producao e o consumo dentro 
da comunidade. Por fim, foi instituido o banco comunitario, onde cedulas de 
dinheiro foram impressas com um valor paralelo a moeda oficial, denominada 
de orquidea, que proporciona aos seus usuarios descontos nos estabelecimentos 
locais.

Ata 08
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O R gA M EN TO  PUBLICO E  DEM OC- 
RATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 06/09/2013 (Escritor da resenha Allan Gustavo)

O grupo de pesquisa debateu como sera a visita ao asilo de idosos do 
municipio de Sume - PB, que ocorrera juntamente com a turma da disciplina 
Gestao das Organizacdcs do Terceiro Setor. Em  seguida, a equipe recebeu a visita 
do professor da U FCG /CD SA , Alex Bruno Ferreira — mestre em administracao 
- e teve a oportunidade de apresenta-lo aos trabalhos realizados pelo grupo, alem 
dos temas trabalhados semanalmente em cada encontro. O professor visitante 
elogiou o trabalho e respondeu a varias indagacoes acerca das suas experiencias 
profissionais, falou sobre a importancia do orcamento participativo na viabili- 
zacao de politicas publicas, conectando o tema a situacao politica do Estado da 
Paraiba e a fomentacao da participacao popular incentivada pela atual gestao es- 
tadual. No entanto, ressaltou que o orcamento democratico, muitas vezes, sofre
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embates de grupos de intcrcsscs que se inscrcm nas massas para favorecer em- 
presarios. A equipe enveredou na discussao sobre o despreparo e a desestru- 
tura que assola a administracao publica direta e indireta, desaguando em acbcs 
ineficientes em todas as camadas administrativas e chegando a alcancar ate as 
instituicbcs universitarias. Nesse sentido, no que compete, discutiu-se sobre a 
necessidade do orcamcnto participativo existir na universidade, tendo em vista 
que uma autarquia tambem utiliza recursos publicos. O grupo ainda discutiu so
bre a incongruencia que ha na administracao publica no que concerne a teoria e 
a pratica em varias situacbcs, preponderando, contudo, os interesses individuais 
em detrimento do interesse coletivo.

Ata 09
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O R gA M EN TO  PUBLICO E  D EM O C
RATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 13/09/2013 (Escritora da resenha Joseilma Souza)

O grupo de pesquisa sobre Orcamcnto Publico e Democratico do C D SA / 
U FCG  iniciou o encontro no dia 13/09/2013 debatendo sobre a forma que 
sera realizada a visita ao abrigo de idosos do municipio de Sume — PB. A visita 
tera como objetivo ver na pratica algumas teorias estudadas na sala de aula na 
disciplina de Gestao das Organizacbcs do Terceiro Setor. Dando continuidade 
ao encontro o grupo debateu alguns artigos sobre controle social, em especial 
o controle social das comunicacbcs, presente no livro de Joao Bernardo Toro 
“A construcao do publico: cidadania, democracia e participacao” . O grupo de 
pesquisa discutiu ainda a importancia da dcmocratizacao dos meios de comu- 
nicacao para a sociedade brasileira principalmente, no exercicio do controle so
cial, uma vez que mostra informacbcs sobre os mais diversos temas, tornando 
cada vez menor o controle centralizado de algumas informacbcs (comunicacao 
social tratada por instancias estatais ou mesmo por instituicbcs politicas), isto e, 
torna possivel a inscrcao de dialogos entre as acbcs dos governantes e a socie
dade civil, fortificando o empoderamento da populacao a partir da cxposicao 
de informacbcs aos cidadaos em um curto periodo de tempo, havendo assim, o 
fortalecimento deste importante mecanismo de controle social.

Ata 10
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O R gA M EN TO  PUBLICO E  

DEM OCRATICO
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Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 12/11/2013 (Escritor da resenha Adriano Dario)

O grupo participante do Projeto de Pesquisa, como forma de devolver 
a sociedade o conhecimento circulado na academia e prestar um scrvico social 
estabeleceu que o mesmo visitara as turmas do ensino medio da Escola Es- 
tadual Professor Jose Gonsalves de Queiroz em Sume-PB, para apresentar os 
mecanismos de controle social, enfatizando como os jovens podem comccar a 
exercer sua cidadania atraves deste instrumento que possibilita interacao social, 
e quais beneficios a sociedade pode ganhar com a participa^ao desses jovens 
no processo demandador de politicas publicas. O professor Luiz comecou a ex
planar os conceitos do controle social, definindo que os alunos que assistirao a 
palestra deverao saber que o Controle Social se viabiliza atraves da participacao 
do povo no Planejar das A^oes do Governo, pois, e o povo que sofre as maze- 
las da sociedade e ninguem melhor do que aqueles que tern o conhecimento da 
realidade local para propor melhorias; foi destacado tambem que e importante 
exercer o acompanhamento das atividades da Gestao Publica, pois serve para 
coibir praticas de corrupcao, pois a maquina publica e constantemente acom- 
panhada por um publico consciente, e por fim verificar como esta acontecendo 
a execucao das politicas publicas que foram sugeridas pelo proprio povo. Em  
suma, a proposta da palestra e provocar um despertar para a cidadania nesses 
jovens que integram a nossa sociedade, possibilitando o consolidar das insti- 
tuicbes democraticas, alem de viabilizar a eficiencia na gestao publica, como 
forma de atender o que realmente e necessario para a populacao.

Ata 11
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O R gA M EN TO  PUBLICO E  DEM OC- 
RATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 03/12/2013 (Escritor da resenha Williams Martinho)

O grupo de pesquisa sobre Orcamcnto Publico e Democratico como 
resultado dos encontros semanais discutiu a finalizacao do 1° de ciclo de de
bates do projeto, que tera como resultado final um artigo cientifico que abord- 
ara as experiencias nas discussoes e contextualiza^ao sobre os mecanismos in- 
stitucionais e constitucionais para a eficacia no processo de implcmcntacao do 
Orcamcnto Democratico. Neste contexto, o artigo tambem sera fundamentado
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nas caracteristicas do ore amen to democratico e tradicional, o funcionamento 
do Orcamcnto Publico contemporaneo em uma visao global, no Brasil e na 
Paraiba. Seguindo a mesma linha de pensamento foi discutido a importancia do 
Orcamcnto como um documento mais bem elaborado em termos financeiros, 
e representa as financas publicas, cujo objetivo se submete a atividades fiscais; 
tendo como exemplo plausivel o municipio de Cabedelo — PB, como um dos 
maiores arrecadadores da Paraiba. N a discussao, foram postos os principios 
orcamcntarios como ferramenta essencial na gestao publica, dentre os quais 
estao: 1 — Principio da Universalidade, trazendo em pcca unica a previsao de 
todas as receitas; 2 — Principio da Exclusividade, sendo proibido incluir dis- 
positivo na lei orcamcntaria que inclua materia divergente do seu objetivo; 3 
— Principio da Unidade, em uma unica lcgislacao devem ser previstas as receitas 
e gastos dos tres poderes da Uniao; 4 — Principio do equilibrio, onde os gastos 
sao condicionados a arrccaclacao; 5 — Publicidade, todas as materias e gastos da 
administracao publica deverao ser publicados. N a ocasiao, tivemos a prcscnca 
do aluno do 6° periodo de Gestao Publica, Ramilson Glaydson, que observou 
as discussoes do grupo.

Ata 12
PRO JETO  D E  PESQ UISA SO BRE O R gA M EN TO  PUBLICO E  D EM O C
RATICO
Coordenador: Prof. Msc. Luiz Coelho
Encontro: 19/11/2013 (Escritor da resenha Allan Gustavo)

O grupo de pesquisa elaborou conjuntamente com todos os seus com- 
ponentes, a aprcscntacao em slides, salientando o papel do orcamcnto democ
ratico participativo na sociedade, os quais serao expostos na Escola Mirim de 
Gestao Publica, atividade organizada pelo Programa de I 'ducacao Tutorial - 
PET. Em  seguida, o professor Luiz Coelho demonstrou um modelo de ap- 
rcscntacao sobre o tema piano de negocios, a fim de que sejam ampliados os 
conhecimentos da equipe na area da Gestao Publica e sua rclacao com o tema 
empreendedorismo e desenvolvimento da economia local. O professor Luiz 
presenteou a “Account” - Empresa Junior do curso superior de tecnologia em 
gestao publica - com uma colccao de livros sobre a politica nacional de econo
mia solidaria. A equipe apos examinar o material, compartilhou com seus inte- 
grantes sobre a importancia desse mecanismo de desenvolvimento social para 
o estabelecimento da valorizayao do ser humano e a promocao de um ambiente 
justo e sustentavel. O docente ainda enfatizou sobre os desafios da pesquisa
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cientifica, suas experiencias academicas no doutorado e destacou a importan- 
cia do controle e fiscalizacao das instituicfies para a viabilizayao da economia 
solidaria. O grupo de estudo tambem assistiu videos referentes a cducacao fi- 
nanceira pessoal e debateu a respeito do assunto, correlacionando a questao 
da necessidade de se ter equilibrio economico familiar com os impactos que 
nossas ayfies causam na economia local, nacional e no desenvolvimento social.

Sendo assim, estas atas compfiem as discussfies e analises do grupo de 
ore amen to publico, afirmando que as praticas democraticas devem ser empod- 
eradas pelo povo.

3. CONSIDERAgOES

As praticas democraticas no Brasil tern feito suscitar novos conceitos 
de democracia, de cidadania e de inclusao social antes esquecidos pelos sis- 
tema capitalista. Sendo assim, experiencias como o oryamento democratico, 
faz nascer a esperanya de um futuro melhor para as proximas gerayfies, com 
eficiencia e eficacia da gestao publica.

Sendo assim, analisar teorias e praticas do oryamento publico e de
mocratico na atualidade brasileira, com enfase na paraiba e na regiao do 
cariri paraibano fez-se notar as necessidades da populayao que anseia por 
melhorias sociais, economicas, educacionais e ambientais urgentes.

Portanto, debateu-se no grupo de pesquisa “Teorias e Praticas so- 
bre o Or^amento Publico e Democratico” , formado por academicos do 
curso de tecnologia superior em gestao publica da Universidade Federal 
de Campina Grande, Campus Sum e/PB, explanando-se as experiencias 
inovadoras a respeito desta tematica, unindo teoria e pratica, e fazendo-se 
analises desencadeando nas atas das reunifies, que resumiam todas as exper
iencias, debates e conversas do grupo; e com isso concluiu-se que e de suma 
importancia o controle social, que deve haver a democratiza^ao do or^a- 
mento publico na gestao publica de todos os municipios brasileiros, para 
que assim se tenha mais eficiencia com os recursos publicos disponiveis, 
alocando-os na demanda social correta.

Vale ressaltar, que os recursos escassos do or^amento devem ser bem 
administrados pelos gestores publicos atuais, que devem ser profissionais 
da gestao publica com apoio tecnico qualificado, alem de terem sob sua ad- 
ministra^ao politicas publicas de grande importancia e cunho social, apoi- 
ando a accountability e o empoderamento do oryamento pelo povo, que
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torna a importancia do controle social fundamental para o crescimento das 
cidades e de um Estado que represente sobremaneira a sua populayao.

Todavia, a fiscalizayao do controle interno, externo e social deve fazer 
parte de qualquer gestao publica, considerando sempre a necessidade de 
primar pelos principios oryamentarios que devem fazer parte da cartilha 
diaria do gestor preocupado em tornar a sua populayao receptora de ben- 
eficios sociais e economicos para que assim tenham um verdadeiro desen- 
volvimento sustentavel.

Com isso, verifica-se que a soluyao para a democratizayao do orya- 
mento e fazer com que o povo tome para si esta ferramenta importante 
para a eficiencia dos serviyos publicos que devem primar pela qualidade em 
todos os seus ambitos.
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tografias obtidas pelos pesquisadores (2013).
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RESUMO

A sustentabilidade assume um papel essencial na reflexao em torno 
das dimensoes: economicas, sociais e ambientais do desenvolvimento, e as 
I n s t itu te s  de Ensino Superior - IES atuam como semeadoras de ideias e 
debates socioambientais na academia. A partir disso, o objetivo da pesquisa 
foi analisar as iniciativas da triade, (ensino, pesquisa e extensao) da Univer- 
sidade Estadual da Paraiba — UEPB, em rela^ao as questoes Socioambien
tais. O presente estudo utilizou uma metodologia de carater exploratorio e 
tambem e descritiva, alem de possuir carater bibliografico. As atividades de 
ensino foram analisadas a partir de uma pesquisa nas grades curriculares dos 
cursos existentes na institui^ao, em busca de temas associados as questoes 
socioambientais. As atividades de pesquisa foram estudadas na busca de per- 
iodicos editados pelos cursos da UEPB, onde foram encontradas duas revis
tas cientificas que possuem em seus bancos de dados artigos que abrangem 
a tematica socioambiental. As atividades de extensao sao difundidas na insti
t u t e  em areas tematicas, no qual 20% do total dos projetos estao inclusos 
na tematica ambiental. Pode-se concluir que a U EPB tern atividades de en
sino, pesquisa e extensao que se preocupam com as questoes socioambien
tais dentro da in stitu te*, partindo da essencia que as universidades, como 
formadoras de cidadaos que irao atuar na sociedade de forma geral, possuem 
um compromisso com o social.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Questoes Socioambientais. Institu
t e s  de Ensino Superior.

1. INTRODUQAO

A partir das grandes mudancas que ocorreram no mundo apos a rev- 
olucao industrial, muitas pessoas e organizacbes mudaram sua forma de con- 
sumir e agir, onde passou-se a serem realizadas atividades que eram mais nocivas 
ao meio em que vivemos. Atraves dessas formas de “comportamento” foram 
desencadeando varios problemas ambientais existentes ate hoje. O grande de- 
safio da modernidade e diminuir os impactos ambientais gerados com essa era 
industrial e mudar o comportamento tantos das pessoas como das organiza- 
^oes em prol de uma existencia mais sustentavel.

De acordo com Wienhage et. al., (2009, p. 8) “A cvolucao da sociedade 
criou a necessidade de que as organiza^oes desenvolvessem mecanismos que 
aliem os resultados economicos com as questoes relacionadas aos problemas
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socioam bien taisO u  seja, esse alinhamento de intcrcsscs se rcmctc ao tripe 
do Desenvolvimento Sustentavel, o social, o economico e ambiental, fazendo 
com que as organizagbcs se reportem a sociedade obtendo seus lucros, mas de 
maneira consciente.

Como organizacbcs, as Instituigbcs de Ensino Superior (IES), tambem 
vem mudando a sua forma de agir socialmente, uma vez que sua maior con- 
tribuicao e para com a sociedade. A missao das IES segundo Fraga, (2010, p. 
8) e transmitir o saber, qualificar o profissional e formar o carater, enfim, 
‘construir’ o cidadao” . Muitas dessas instituicbcs desenvolvem projetos abor- 
dando questoes socioambientais, contribuindo e incentivando as pessoas que 
participam de tais acbcs a aderirem atitudes mais conscientes.

Dessa forma, fica claro o papel das IES de nao apenas formar profis- 
sionais, mas de agir e incentivar os alunos e profissionais que nela atuam a 
contribuirem com as questoes socioambientais. Nesse contexto surge a inqui- 
etacao da pesquisa com a seguinte problematical Quais as iniciativas do tripe 
(ensino, pesquisa e extensao) da Universidade Estadual da Paraiba em rclacao 
a questoes Socioambientais? As IES seriam semeadoras de ideias e debates 
socioambientais na academia, com o objetivo de que essas ideias fossem postas 
em pratica pelos discentes durante e apos sua vida academica, criando um elo 
social e ambientalmente responsavel com a sociedade (WIENE1AGE, 2009). 
A partir disso, o objetivo da pesquisa e analisar as iniciativas da triade (en
sino, pesquisa e extensao) da Universidade Estadual da Paraiba em rclacao a 
questoes socioambientais.

2. FUNDAMENTAgAO TEORICA

2. 1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: UM AMPLO CON- 
CEITO DE DESENVOLVIMENTO

O seculo X X I foi marcado como o seculo das mudangas, o desen
volvimento sustentavel fez e ainda faz parte desta muclanca, influenciado nos 
processos economicos e produtivos refletindo na sociedade uma relagao entre 
valores e conscientizagao ecologica. A sustentabilidade e um pensamento que 
assume um papel essencial na reflexao em torno das dimensoes: economicas, 
sociais e ambientais do desenvolvimento e das alternativas que se configuram 
(JACOBI, 1997; GUIM ARAES, 1998).

Desse modo, o conceito sobre o desenvolvimento sustentavel aborda- 
do pela Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNU-
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MAD, 1992), afirma que o desenvolvimento sustentavel satisfaz as necessi- 
dades do presente, sem comptometer as possiveis necessidades das gera^oes 
futuras.

A sustentabilidade possui um conceito amplo que, contrario ao que 
muitos pensam nao se aplica somente a fatores ambientais, mas a qualquer 
coisa ou pessoa capaz de sustentar, ou suportar condi^oes diversas. Porem, 
em vista as questoes ambientais atualmente recorrentes, o termo se torna 
referenda aos aspectos e impactos ambientais na sociedade.

Tendo em vista os crescentes impactos ambientais causados pela so
ciedade ao meio ambiente e necessaria uma mudan^a de padroes, onde a 
sustentabilidade passou de uma simples gestao dos recursos para uma gestao 
da propria raca humana, uma vez que o planeta ja nao suporta as exploracbes 
diarias e momentaneas em seu ecossistema. Portanto, viver de modo sus
tentavel e assegurar que os recursos naturais sejam utilizados em uma ve- 
locidade que permita sua regenera^ao, ou seja, requer um padrao no qual os 
limites sao impostos pelo planeta. Assim, a “ [...] maximiza^ao da produ^ao 
economica, deve ser restringido em favor dos imperativos sociais (minimi- 
zacao do sofrimento humano atual e futuro) e ecologicos (de protecao da 
ecoesfera)” (BELLEN , 2004, p. 72).

A maior parte da popula^ao hoje vive em zonas urbanas, refletindo 
na degrada^ao das condi^oes de vida, mais dependentes da tecnologia, e do 
consumo incomum de energia e agua, gerando uma inevitavel crise ambien- 
tal. Para que esta realidade se modifique por inteiro, torna-se necessario uma 
mudan^a de costumes, inserida na sociedade desde cedo, atraves da educa^ao 
e do meio em que o individuo vive. Desse modo, destaca-se o papel das In
s t i t u t e s  de Ensino Superior (IES), rumo ao desenvolvimento sustentavel.

Ao passo em que as dificuldades eventualmente se intensifiquem, novos 
paradigmas e responsabilidades da educa^ao e do comportamento socioam- 
biental serao inseridos na sociedade, a fim de amenizar possiveis consequen- 
cias para as futuras gera^oes. E  necessario entao, que a sustentabilidade, em 
suas mais diversas formas, seja mensurada, possibilitando um estudo preciso, 
que traga uma gama de informa^oes uteis para a formula^ao de estrategias 
sustentaveis e uma divisao de a^oes por parte dos diversos setores. Para isso, 
a responsabilidade socioambiental se torna aliada do setor publico e privado 
adotando uma postura e a^oes eticas, que contribuam para o desenvolvimen
to economico de forma consoante com a qualidade de vida da sociedade e a 
preserva^ao do meio ambiente.
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2.2. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A preocupacao na implementacao de acdcs voltadas para a valorizayao 
da mao de obra dos colaborados tomou um dimensao maior na decada de 70, 
a sociedade nao almejava apenas qualidade nos produtos, precos e cumpri- 
mento das leis, mas houve uma inquietacao de que as empresas minimizassem 
os problemas sociais e ambientais da sociedade. As organizacbes tern o poder 
politico e uma habilidade de movimentar os recursos financeiros e tecnologicos 
desenvolvendo ayoes que podem ser replicadas pelos outros atores sociais, o 
que torna as empresas um instrumento para a solucao dos problemas sociais e 
ambientais (YOUNG, 2004).

Em  1972, na Conferencia das Nayoes Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, em Estocolmo, foi discutido pela comunidade internacional sobre o 
meio ambiente e as necessidades de desenvolvimento. Atraves da publicacao do 
relatorio “ Nosso Futuro Comum” , conhecido por Relatorio de Brundland, em 
1987, comecou-se a disseminar o conceito para o desenvolvimento sustentavel. 
Em  1992, a Conferencia realizada no Rio de janeiro, o empresario Stephan 
Schmidheiny lancou o livro Mudando o rumo, onde demostrou em sua obra 
que os empresarios poderiam aplicar em seu planejamento estrategico o desen
volvimento sustentavel, colocando nao so o lucro como prioridade, mas o meio 
ambiente sendo um suporte para a empresa, uma estrategia para prospeccao de 
novos clientes.

A Responsabilidade Social surge entao como uma vantagem competi- 
tiva, como uma estrategia de conquistar novos clientes para as empresas que 
aderem a mesma em suas rotinas de trabalho. Ela comeca a assumir novas cara- 
cteristicas englobando mudancas, tanto internas quanto externas, das empresas. 
Para Ashley (2002, p.6):

Responsabilidade social pode ser definida como o compromisso 
que uma organizagao deve ter para com a sociedade, expresso 
por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, (...), ag- 
indo proativamente e coerentemente no que tange a seu papel 
especifico na sociedade e a sua prestagao de contas para com 
ela. A organizagao (...) assume obrigagoes de carater moral, alem 
das estabelecidas em lei, mesmo que nao diretamente vinculadas 
a suas atividades, mas que possam contribuir para o desenvolvi
mento sustentavel dos povos.

A Responsabilidade socioambiental sobre o desempenho da empresa 
estar relacionado segundo Hart (1997), as empresas necessitam criar uma
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visao de economia global sustentavel, desenvolvendo estrategias e capacidades 
intcgradas com o meio ambiente, considcrando os coerentes problcmas das dif- 
crentes economias (de mercado, de sobrevivencia e da natureza). A responsa- 
bilidade socioambiental assume um papel relevante nas empresas, como forma 
de criar valores para todos os stakeholders. E  necessario dar uma enfase maior 
aos stakeholders para ter o conhecimento dos diversos envolvidos dentro das 
organizacbcs, auxiliando na criacao de acbcs mais eficientes por parte dos seus 
colaboradores atraves de aliancas e compromissos com a empresa.

As aliancas socioambientais sao perpetradas entre as empresas, em es
pecial, as sem fins lucrativos, que possuem uma prcocupacao focada no bem 
estar do individuo, criando uma estrategia corporativa. Hartman e Stafford 
(1998), citam os pontos que justificam uma alianca socioambiental, em especial 
com organizacbcs sem fins lucrativos:

• Um grupo ambiental pode ser um grande aliado no desenvolvimen- 
to de estrategias de responsabilidade ambiental, fortalecendo lacos 
com a sociedade e instituicbcs que fornecem recursos criticos para o 
desempenho da empresa;

• Aliancas ambientais podem ajudar a empresa a estar de acordo com 
a lcgislacao e questoes ambientais, antes que normas rigidas do gov- 
erno ameacem a sua posi^ao no mercado;

• Programas de responsabilidade ambiental podem melhorar a eficien- 
cia operacional da empresa, pela rcducao de custos;

• Aliancas ambientais podem gerar novas oportunidades para produ- 
tos e tecnologias “verdes” .

Portanto, e relevante afirmar que as aliancas socioambientais sao estrate
gias competitivas e positivas para as organizacbcs, tanto de carater publico 
quanto privado, resultando em acbcs sociais influentes de maneira interna e 
externa. As Instituicbcs de Ensino Superior como disseminadores do conheci
mento sao consideradas um polo de influencia e tern adquirido programas de 
responsabilidade socioambiental em suas estrategias, de maneira que envolva 
toda comunidade academica nesse processo.

2.3 INSTITUigOES DE ENSINO SUPERIOR E A RESPONSABILI
DADE SOCIOAMBIENTAL

Com a globaliza^ao, as formas de produ^ao e consumo e as novas tec-
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nologias, as organizacoes se veem num proccsso de modificacao nas formas de 
atuacao, com visao focada na triade de desenvolvimento sustentavel: economi- 
co, social e ambiental, fazendo com que suas organizagoes, alem de se preo- 
cuparem com lucros, e com o cumprimento da lcgislacao, se voltem a atender 
tambem a responsabilidade social e ambiental.

Em  meados dos anos 70 foi que a comunidade internacional comccou a 
tratar das questoes ambientais e incorpora-las nas suas atividades diarias, com 
isso surgiu efetivamente a Responsabilidade Socioambiental que e um conceito 
empregado por organizacoes que expressam o quao elas sao responsaveis com 
as questoes sociais e ambientais que envolvam realizacao de atividades para a 
sociedade e ao meio ambiente, visando diminuir os impactos no contexto que 
ela esta inserida (CUZZUOL et. al., 2012).

As principais organizacoes inseridas nesse contexto de Responsabilidade 
Socio ambiental sao as In s t itu te s  de Ensino Superior (IES), onde segundo 
Salgado e Cantarino (2006) tern o desafio de colaborar para uma sociedade 
baseada em comportamentos social e ambientalmente responsaveis e uma mel- 
horia nos valores, habilidades e competencias das pessoas para uma efetiva 
participacao na tomada de decisao e ajudar aqueles que a buscam para adquirir 
novos conhecimentos.

Nesse sentido, as praticas adotadas pelas IES e os projetos desenvolvidos 
na mesma como os de ensino, pesquisa e extensao, se tornam relevantes para 
disseminar a responsabilidade socio ambiental, como afirmam Salgado e Can
tarino (2006, p.4):

Sendo a pratica ambiental uma atitude transversal e preciso fa- 
vorecer agoes que permitam as IES po-las em pratica tanto inter- 
namente como junto as comunidades a elas vinculadas, de forma 
a possibilitar que, a aprendizagem das praticas ambientais ocorra 
atraves do relacionamento entre o ensino, pesquisa e a operacion- 
alizagao das agoes propostas.

Assim, o que se propoe e que o interrelacionamento das questoes am
bientais ocorra atraves da aprendizagem, do aprofundamento desses fatores 
a partir da pesquisa e que se aplique a comunidade, de forma a mudar a reali
dade de algumas pessoas nela inserida. Essa mudanca de pensamento e conduta 
ira ocorrer a partir do momenta que as proprias IES comecem a modificar a 
forma de atuacao e utilize praticas ambientais e ate sistemas ambientais no seu 
cotidiano.

A cducacao ambiental e o principal meio de modificar o pensamento
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das pessoas e posteriormente o comportamento e atitude das mesmas, dessa 
mancira, e necessario que nas IES esse tipo de cducacao seja transversal e que 
seja tratada em diversas areas e em diversas disciplinas. Segundo Barbiere (2006 
apud W IENH AGE et. al., 2009) o objetivo da cducacao ambiental e desenvolv- 
er na popula^ao mundial a necessidade e consciencia de preocupar-se com o 
meio ambiente e de procurar alternativas para sanar os problemas ja existentes, 
para assim corroborar de um futuro melhor.

Destacando a questao educacional como uma pratica fundamental para 
que as IES, pela formacao, possam contribuir na qualificacao de seus egressos, 
futuros tomadores de decisao, para que inclua em suas praticas profissionais a 
prcocupacao com as questoes ambientais Tauchen & Brandli, (2006). A Figura 
01 demonstra o papel das IES no que se diz respeito ao desenvolvimento sus
tentive!.

Figura 01 O papel da universidade na sociedade, relativo ao 

desenvolvimento sustentavel

Fonte: Fouto, (2002) Adaptado por Lara (2012)

As IES devem ser disseminadoras atraves do combate aos impactos am
bientais gerados por elas mesmas, para servirem de exemplo ao cumprimento 
da lcgislacao e alem disso, por em pratica o que compreendido na teoria. Algu- 
mas instituicocs adotam Sistemas de Gestao Socioambiental (SGB), como e o 
caso do Ecocampus, que e um sistema de gerenciamento ambiental direcionado 
a IES, esse projeto existe na Europa e reconhece as faculdades e universidades 
que possuem praticas de sustentabilidade ambiental (TAUCE1EN; BRANDLI, 
2006). O Ecocampus e um sistema flexivel e utiliza tais pontos como sendo
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exemplos chave para a sustentabilidade:
• Contribui para o desenvolvimento da etica sustentavel
• Controla os transposes dentro do campus;
• Prima pelo bem estar, saude e scguranca;
• Reduz os desperdtcios;
• Aprimora as atividades ambientais curriculares;
• Monitora o consumo de agua e energia; e
• Motiva a participacao da comunidade local e regional.
Nesse sentido, observa-se a importancia desse sistema para a instituicao, 

para os estudantes e para a sociedade de uma forma geral, pois alem de con- 
tribuir para a educacao dos discentes, possui na sua forma de gestao esse cuida- 
do com o ambiente e as pessoas que utilizam a instituicao seja como estudante 
seja como funcionario tern em seu cotidiano a vivencia com praticas para a 
sustentabilidade e para colaborar com um mundo melhor.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa pode ser classificada quanto aos fins e quanto 
aos meios: quanto aos fins e caracterizada como descritiva e exploratoria, 
pois tern como principal finalidade desenvolver, explanar e descrever con- 
ceitos e ideias, tendo em vista a formulacao de problemas mais precisos 
ou hipoteses pesquisaveis para estudos futuros (GIL, 2008). Quanto aos 
meios a pesquisa e caracterizada como bibliografica, na qual se utilizam de 
trabalhos ja publicados, como livros, teses, dissertacoes e artigos cientificos 
para dar embasamento teorico ao estudo (GIL, 2008) e documental, pois 
se utilizou documentos referentes aos cursos e projetos disponiveis no site 
da Instituicao.

Buscando atingir o objetivo da pesquisa que foi analisar as iniciativas 
da triade (ensino, pesquisa e extensao) da Universidade Estadual da Paraiba 
em relacao a questoes socioambientais, foi realizada a coleta de dados a 
partir de uma pesquisa no site da Instituicao selecionada, no caso a Uni
versidade Estadual da Paraiba- UEPB, os dados utilizados foram de carater 
secundario.

A U EPB foi selecionada como objeto de pesquisa, por ter carater 
publico e por ter como objetivo, atraves do ensino, da pesquisa e da ex
tensao, produzir um conhecimento comprometido com o enfrentamento 
a exclusao social, com a missao de format- cidadaos, mediante a producao 
e a socializacao do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento
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educacional e sociocultural da Regiao Nordeste, particular me nte do Estado 
da Paraiba, em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Sustentavel Es- 
tadual (UEPB,2014).

N o site da Institui^ao, buscou-se os documentos referentes a com- 
posi^ao curricular dos cursos de todos os campi da U EPB, editais de aprov- 
a^ao de projetos de Inicia^ao Cientifica — PIBIC e projetos aprovados em 
atividades Extensionistas, alem de verificar as revistas eletronicas vincula- 
das e os grupos de estudos a Institui^ao, a fim de identificar as atividades 
que a IES tern desenvolvido sobre questoes socioambientais e tambem veri
ficar se esse tema e abordado em sala de aula nas disciplinas.

Para a analise dos dados, as informa^oes foram sistematizadas em 
atividades de ensino, atividades de pesquisa e atividades de extensao.

4. ANALISE DE DADOS

Para melhor analise dos dados foram necessarias a divisao em algumas 
atividades: Ensino, Pesquisa e Extensao. O ensino de gradua^ao da UEPB 
tern por objetivo contribuir para a for mac ao do cidadao critico e social- 
mente comprometido e solidariamente integrado a sociedade, com respon- 
sabilidade social, comportamento etico e competencias profissionais basicas 
(UEPB,2014).A seguir serao apresentados os dados referentes as disciplinas 
abordadas nos cursos de gradua^ao da U EPB que tratem sobre questoes so
cioambientais.

4.1. ATIVIDADES DE ENSINO

O Centro de Ciencias Biologicas e da Saude — CCBS da U EPB com- 
poe-se de 7 cursos: Ciencias Biologicas, Educa^ao Fisica, Enferm agem , 
Farmacia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, de acordo com os da
dos apresentados no Grafico 1 a seguir que apenas 2 cursos tratam de 
questoes socioambientais. Tal tematica e abordada no curso de Enferm a
gem por apenas uma disciplina e no curso e Ciencias Biologicas por 4 dis
ciplinas. Isso m ostra que muitos cursos desse centro ainda nao abordam 
a tematica, na qual deve ser inserida no projeto politico pedagogico, uma 
vez que a pratica ambiental e uma atitude transversal e que deve incluir 
ensino e extensao como form a de disseminar as questoes socioambientais 
no cotidiano dos alunos (SA LG A D O  e CA N TA RIN O , 2006).
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Quantidade de disciplinas que tratam de questoes 
socioambientais

O Centro de Educa^ao — CED UC e composto por 5 cursos: 
Filosofia,Geografia, I Iistoria, Letras, Pedagogia. Conforme o Grafico 2, dois 
cursos do CED UC abordam no seu piano de ensino questoes, sendo o curso 
de Pedagogia com 2 disciplinas e o curso de Geografia com 5 disciplinas. Des- 
sa forma o conhecimento sobre as questoes sociais e ambientais estao sendo 
tratadas dentro dessas areas de forma que os discentes possam se portar diante 
dessas tematicas durante a vida academica e posteriormente quando estiverem 
atuando profissionalmente

O Centro de Ciencias Juridicas da UEPB e composto apenas do curso 
de Direito como mostra o grafico 3, o mesmo aborda em seu piano de curso 
uma disciplina de cunho socioambiental, mostrando que o mesmo tern preo- 
cupaQoes com a sociedade atual e futura e com o desempenho dos seus futuros 
profissionais frente a essa tematica, hoje, muito debatida.

0 2 4 6

Quantidade de disciplinas que tratam de questoes 
socioambientais
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O Centro de Ciencias e Tecnologias — CCT compoe- se de 7 cursos: 
Estatistica, Engenharia Sanitaria e Ambiental, Quimica Industrial, Fisica, Com- 
putacao, Matematica, Quimica, sendo quatro desses exibidos no grafico 4, dos 
quais utilizam em seu piano de curso, disciplinas que trabalham questoes socio- 
ambientais. O Curso de Engenharia Sanitaria e Ambiental, ganha destaque na 
quantidade de disciplinas, pois o mesmo trabalha diretamente nessa area.

Quantidade de disciplinas que tratam de questoes socioambientais

Engenharia Sanitaria e Ambiental

Quimica Industrial

O Centro de Ciencias Sociais Aplicadas — CCSA e composto por 4 cur
sos: Administracao, Ciencias Contabeis, Comunicacao Social e Scrvico Social. 
De acordo com a pesquisa feita nas grades curriculares dos respectivos cursos 
e conforme mostra o grafico 5, o de Administracao foi identificado apenas a 
disciplina Gestao Ambiental que aborda questoes socioambientais. Em  rclacao 
ao curso de Ciencias Contabeis existem as disciplinas Contabilidade Socioam- 
biental I e Contabilidade Socioambiental II abordando tais questoes. O curso 
de Comunicacao Social apresenta o componente Jornalismo Ambiental. E  por 
fim, o curso de Scrvico Social nao houve resultados de componentes que abor- 
dem questoes ambientais em sua ementa. Novamente e perceptivel a falta de 
interesse pela tematica nos cursos superiores, onde os projetos politico ped- 
agogico sao minimos as abordagens relacionadas ao meio ambiente.

Administracao

Ciencias Contabeis

Comunicacao Social 

Servico Social
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O Centro de Ciencias Agrarias e Ambientais — CCAA foi criado no Cam
pus II no munidpio de Lagoa Seca em 07 de fevereiro de 2007 atraves da 
RESOLUgAO/UEPB/CONSUNI/004/2007. Neste campus foi analisado o 
unico curso ofertado o de Agroecologia conforme o grafico 6, em sua emen- 
ta foram identificadas as disciplinas relacionadas ao tema da pesquisa: Fisica 
do Ambiente Agricola; I rrigacao e o meio ambiente; Mecani/acao Agricola e 
Meio Ambiente; Etica e meio ambiente; Melhoramento Genetico de Plantas e 
o Meio Ambiente; Meio Ambiente e Turismo Agroecologico; Biocombustivel 
e Meio Ambiente: Principais Culturas Produtoras; Manejo Ecologico de Pra- 
gas e Docncas; Manejo Ecologico de Bacias Hidrograficas; Gestao Ambiental 
dos Recursos Hidricos; Tecnologia de Monitoramento Ambiental; 1 .cgislacao 
Agraria e Ambiental; Sociologia Ambiental; Desenvolvimento Sustentavel; 
Extensao Rural para o Desenvolvimento Sustentavel e Planejamento para o 
Desenvolvimento Sustentavel. O curso tern grande afinidade com os temas 
ambientais e ecologicos e possui comprometimento com as Ciencias Agrarias e 
Ambientais e tambem com os demais campos cientificos afins.

1 1 1 1 i Quantidade de disciplinas que tratam de questoes
socioambientais

Agroecologia 16

5 10 15
1

20

O Centro de Ciencias Humanas e Agrarias — CCHA Campus IV da 
UEPB, onde esta inserido no Sitio Cajueiro na Zona rural de Catole do Rocha. 
Neste campus foi analisado o curso de Ciencias Agrarias, grafico 7 e foi iden- 
tificada a disciplina Ecologia e Meio Ambiente, onde sao discutidas questoes 
relacionadas as condicbes ambientais.

Ciencias
Agrarias

0 1 1

Quantidade de disciplinas que tratam de questoes 
socioambientais

I

2
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O Centro de Ciencias Biologicas e Sociais Aplicadas - CCBSA Campus V 
localizado em Joao Pessoa e composto pelos cursos: Arquivologia, Rclacdcs In- 
ternacionais e Ciencias Biologicas. Porem, de acordo com o grafico 8, apenas nos 
cursos de Ciencias Biologicas com as disciplinas: Sociedade, Desenvolvimento e 
Ambiente; I xlucacao Ambiental; I .cgislacao Ambiental; Gestao Ambiental; Im- 
pacto Ambiental; Mutagenese Ambiental; Planejamento e Zoneamento Ambi
ental; Microbiologia Geral e Ambiental; Movimentos Ecologicos e no curso de 
Rclacdcs Internacionais com as disciplinas: Meio Ambiente e Rclacdcs Interna- 
cionais e Desenvolvimento Sustentavel na America Latina, contribuem com de
bates e discussoes referentes as questoes socioambientais. Neste caso, e a notoria 
o destaque do curso de Ciencias Biologicas a parti cipacao nesta tematica pela 
proximidade com o objeto de pesquisa do curso

Quantidade de disciplinas que tratam  de questoes socioambientais

Ciencias Biologicas

Relapoes Internacionais

Arquivologia

O Centro Ciencias Exatas e Aplicadas — CCEA Campus VII localizado 
em Patos e composto pelos cursos: Administra^ao; Matematica; Computa^ao 
e Fisica. De acordo com a pesquisa realizada apenas o curso de Fisica com 
as disciplinas: Quimica do meio ambiente e Fundamentos da Ecologia Geral 
abordam questoes socioambientais. Nesse caso foram percebidos cursos lo- 
calizados em campus diferentes da mesma institui^ao com ementas distintas, 
no caso do curso de Administra^ao campus I possui uma disciplina rela- 
cionada com questoes ambientais e no curso de Administra^ao VII nao foi 
identificada a disciplina.

E  por fim o Centro de Ciencias, Tecnologia e saude — CCTS Campus 
VIII localizado em Araruna conta com os cursos: Odontologia; Ciencias da 
Natureza e Engenharia Civil. Mas uma vez apenas um curso aborda questoes 
ambientais como mostra o grafico 10 e neste caso foi o de Ciencias da N a
tureza, que pela nomenclatura ja possui similaridades com a tematica socio- 
ambiental.
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m Quantidade de disciplinas que tratam de questoes socioambientais

Odontologia 0

Ciencias da Natiireza 1

Engenharia Civil 0

De acordo com o proprio site da UEPB existem 46 cursos de graduacao 
rcgistrados, destes apenas 18 trabalham na sua grade curricular disciplinas que 
tratam de questoes socioambientais. Conforme o grafico 11, 71% representa 
a maioria que ainda nao trabalham essas questoes e os outros 29% dizem re- 
speito aos cursos que abordam questoes socioambientais. E  necessario que a 
universidade e os departamentos em si repesem suas propostas e suas grades e 
se atentem a inserir disciplinas deste cunho nos demais cursos, tendo em vista a 
grande relevancia para a sociedade e para o ambiente como um todo.

Para os cursos que formam profissionais cujas possuem decisoes que 
geram impactos sobre o meio ambiente deve-se propor maior aproximacao 
com as questoes socioambientais, pois tais questoes sao facilmente discutidas 
em todas as areas tendo em vista a sua interdisciplinaridade.

4.2 ATIVIDADES DE PESQUISA

A Universidade Estadual da Paraiba - U EPB tern como missao “ for
mat- cidadaos, mediante a produ^ao e a socializa^ao do conhecimento, con- 
tribuindo para o desenvolvimento Educacional e Socio-cultural da Regiao
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Nordeste, particularmente do Estado da Paraiba, em sintonia com o Plano de 
Desenvolvimento Sustentavel Estadual” (UEPB, 2013).

A pesquisa cientifica na instituicao foi difundida a partir da ampliacao 
da interface entre a graduacao e a producao cientifica, priorizando as areas de 
conhecimento e as respectivas linhas de pesquisa dos cursos da instituicao. 
Desse modo, foi realizada uma pesquisa em busca de periodicos editados 
pelos cursos da U EPB e foram encontradas duas revistas cientificas que pos- 
suem em seus bancos de dados artigos que abrangem a tematica socioambi- 
ental.

Identificou-se em destaque a revista eletronica Qualit@s, uma revista 
eletronica semestral, de acesso gratuito, editada pelo Centro de Ciencias So- 
ciais Aplicadas da Universidade Estadual da Paraiba. Tern como missao fo- 
mentar a producao e a disseminacao de conhecimento em A dm inistrate, 
Ciencias Contabeis, Economia, Comunicacao Social, Servico Social e areas 
afins. Sao abordados diversos temas relacionados com o meio ambiente e sua 
preservacao, foram identificados em torno de 50 artigos publicados tratando 
de questoes socioambientais. Os trabalhos sao de alunos e professores da 
propria instituicao e de diferentes universidades de todo o Brasil. A revista 
eletronica foi certificada pela Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal 
de Nivel Superior — CAPES como sendo B3.

A Revista Dataveni@ e uma publicacao da UEPB, com periodicidade 
mensal. Abrange diversos ramos do Direito. Oferece artigos cientificos, ju- 
risprudencia, notas bibliograficas, atualidades e noticiario, examinando as 
questoes mais diversas com profundidade e senso critico, trazendo sempre 
uma visao pragmatica e cientifica dos problemas e das so lu te s  que lhes de- 
vem ser dadas. Nesta foram encontrados 9 artigos publicados sobre questoes 
socioambientais.

Existem tambem as seguintes revistas eletronicas que nao possuem ar
tigos relacionados a tematica em estudo nesta pesquisa, mas sao fundamen- 
tais para a contribuicao cientifica:

• Revista de Estudos Internacionais (REI), vinculada ao Curso de 
Relacoes Internacionais;

• Revista Eletronica TARAIRIU com publicacao semestral do Labo- 
ratorio de Arqueologia e Paleontologia;

• Revista Juridica e Cultural “A Barriguda” , criada a partir das ideias 
de estudantes e professores do Centro de Ciencias Juridicas;

• Revista de Historia com publicacoes semestrais destinadas a divul- 
gacao e discussao de trabalhos de pesquisa no campo da Historia,

170



• Revista Sociopoetica, neste seu primciro numero, privilegiando a 
tematica Dialogos Intcrculturais;

• A Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada e 
uma publica^ao quadrimestral, de carater cientifico, editada pela 
Associa^ao de Apoio a Pesquisa em Saude Bucal (APESB), sendo 
distribuida nacionalmente;

• Revista Brasileira de Biologia e Farmacia, e um periodico semestral, 
oficial da Universidade Estadual da Paraiba, editado pelos depar- 
tamentos de Biologia e de Farmacia, e publicada atraves de edi- 
tora^ao eletronica.

Atraves das p ro d u ces cientificas geradas nas diversas revistas dos cur- 
sos da UEPB, e possivel o compartilhamento do conhecimento de forma 
gratuita, com uma vasta quantidade de informacao qualificada, atualizada e 
facilmente acessivel, facilitando as pesquisas escolares e servindo como sub- 
sidio para o desenvolvimento de atividades curriculares e extra-curriculares. 
A contribui^ao da educa^ao nas questoes socioambientais e de extrema im- 
portancia para que ocorram reflexoes que abordem as questoes ambientais 
na sua totalidade, ou seja, teoria e a^ao que compreendam todas as rela^oes 
do homem com a natureza.

4.3 ATIVIDADES DE EXTENSAO

Dentro da triade que forma a universidade esta a extensao que e o 
processo educativo, cultural e cientifico que articula o Ensino e a Pesquisa de 
forma indissociavel e viabiliza a rclacao transformadora entre Universidade e 
Sociedade” (CORREA, 2007, p. 12).

Os projetos e programas de extensao da Universidade Estadual da 
Paraiba — U EPB sao coordenados pela Pro reitoria de extensao — PRO E X T  e 
divididos em areas tematicas, tais como: Comunicacao, Cultura, Direitos Hu- 
manos e Justi^a, Educa^ao, Meio Ambiente, Saude, Tecnologia e Produ^ao e 
Trabalho. N a cota 2012-2013 foi um total de 257 projetos distribuidos nessas 
diversas tematicas, sendo 63 deles na area Meio Ambiente.

Desse modo, como mostra o grafico 12 20% do total dos projetos es- 
tao inclusos na tematica ambiental umas percentagem significativa levando 
em considera^ao o total de 8 tematicas, o que mostra professores preocupa- 
dos em tomar medidas socioambientais para contribuir com a melhoria da 
sociedade.
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Esses projetos tomam-se relevantes, pois e atraves da extensao que a 
universidade devolve sua contribuicao para a sociedade de uma forma geral, 
assim projetos ligados a tematica ambiental contribui de forma ativa para a 
melhoria do meio e para uma melhor qualidade de vida, alem de conscientizar 
as pessoas a se sensibilizarem coma questao e ate mudarem suas formas de 
consumo e costumes.

De acordo com Salgado e Cantarino (2006) a pratica ambiental deve ser 
vinculada as IES para que os alunos possam aplicar internamente e nas comu- 
nidades, como forma de desenvolver a triade de ensino, pesquisa e extensao. E  
a responsabilidade socioambiental e a responsabilidade de instituicbes ou or- 
ganizacoes para com a sociedade, nesse caso, observa-se que a universidade em 
estudo desenvolve acdcs para as comunidades e assim contribui com a socie
dade, aplicando o conhecimento que foi adquirido com o ensino e a pesquisa.

Torna-se necessario que a IES como fonte de educa^ao e dissemina^ao 
do conhecimento, cada vez mais insira nas suas praticas, a^oes voltadas para 
a sociedade e meio ambiente para que assim cumpra com seu real papel de 
formar cidadaos conscientes.

5. CONSIDERAgOES FINAIS

As Instituicoes de Ensino Superior — IES atuam no campo do saber 
como agente de transformacao dos individuos, onde estara sempre auxilia- 
ndo em novas pesquisas no campo academico. Partindo dessa perspectiva o 
presente estudo teve como objetivo verificar as iniciativas do tripe- ensino, 
pesquisa e extensao da Universidade Estadual da Paraiba — U EPB em relacao 
a questoes socioambientais.

Em  busca pelo alcance do objetivo da pesquisa que foi analisar as ini
ciativas da triade (ensino, pesquisa e extensao) da Universidade Estadual da
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Paraiba em rela^ao a questoes socioambientais, tornou-se necessario resgatar 
as atividades das dimensoes de Ensino, Pesquisa e Extensao da instituicao 
em estudo.

Como atividade de ensino foi feito um levantamento dos principals 
cursos da U EPB que possuem alguma rela^ao com questoes ambientais em 
suas grades curriculares. Constatou- se que a quantidade de cursos que abor- 
dam em sua grade curricular disciplinas que tratam de questoes socioambi
entais ainda e baixa. Assim 29% dos cursos da instituicao abordam questoes 
socioambientais e trabalham com essa tematica. O que de certa forma trans- 
parece a preocupacao da instituicao em inserir em ritmo mais lento a interdis- 
ciplinaridade da educacao ambiental nas disciplinas dos cursos de graduacao 
e pos-graduacao em prol da responsabilidade socioambiental.

N a dimensao pesquisa, verificou-se a existencia de revistas eletroni- 
cas da instituicao que tratam de questoes socioambientais, tendo a revista 
Qualit@s um grande destaque, uma vez que possui um total de 50 artigos 
publicados nessa area tematica socioambiental, desde sua criacao ate o atual 
momento. Outra revista identificada foi a Dataveni@, a mesma faz publi- 
cacoes mensais e consta 9 artigos sobre questoes socioambientais. Alem des- 
sas, existem outras revistas cientificadas editadas pela UEPB, mas que nao 
sao direcionadas a essa tematica. Observa-se que ha uma boa quantidade de 
alunos trabalhando com o tema e enriquecendo a pesquisa cientifica subm- 
etendo trabalhos as revistas citadas. As p ro d u ces tambem sao frutos dos 
grupos de estudos, a exemplo o G ECIS- Gestao do Conhecimento e Sus- 
tentabilidade.

Por fim na extensao universitaria os projetos sao financiados e dividi- 
dos em 8 tematicas de trabalho, sendo uma delas exclusiva para questoes 
relacionadas ao meio ambiente. No total existem 257 projetos de extensao 
da cota 2012/2013, sendo 63 deles direcionados a tematica ambiental, o que 
representa 20% do total. Assim pode-se concluir que ha interesse e movi- 
mentacao por parte dos docentes e discentes da instituicao em trabalhar com 
projetos voltados a questoes ambientais.

D essa forma, pode-se concluir que a U EPB tern atividades de ensino, 
pesquisa e extensao que se preocupam com as questoes socioambientais den- 
tro da instituicao, partindo da essencia que as universidades, como formado- 
ras de cidadaos que irao atuar na sociedade de forma geral, possuem um com- 
promisso com o social. Porem, e necessario que as instituicoes se empenhe e 
caminhe para a efetivacao destas atividades, buscando cada vez mais envolver 
o corpo docente e discente das instituicoes de ensino superior.
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1. INTRODUgAO

A partir do processo da globalizacao, paises, Estados e cidades passar- 
am a bus car cada vez mais um crescimento economico de forma acelerada, 
consequentemente utilizando os recursos naturais de forma desenfreada, ao 
modo que medidas como, por exemplo, leis de responsabilidade ambiental fo- 
ram necessarias serem criadas para regulamentar o uso dos recursos naturais. 
Em  conseqiiencia desse fato, dcstruicbcs de grandes florestas foram realizadas 
causando desmatamento, migracao e cxtincao de animais, mudancas no clima, 
queimadas, provocando poluicao do ar e contribuindo para o aquecimento glo
bal, aumento da producao industrial, gerando poluicao no ar, nos rios, nos 
lagos e no solo, entre outros (SILVA, 2011).

Assim, com o crescimento populacional e o economico que se apresen- 
tavam em grande escala, surgiu a necessidade de criar medidas para ajudar ou 
pelo menos controlar os recursos naturais existentes, ja que quanto mais seres 
vivos existem maiores demandas surgirao por comida, saude, educacao, lazer, 
entre outros.

Dessa forma, tratar da tematica ambiental nao e tarefa facil, mas e essen- 
cial para promover e garantir as futuras gcracbcs direito a um meio ambiente 
saudavel, o qual ganha destaque em nivel global em 1992, com a rcalizacao da 
ECO-92, no Rio de Janeiro, onde cento e setenta paises assinaram um impor- 
tante documento, a agenda 21, na qual estao determinadas as responsabilidades 
dos paises e de todos os seus entes das esferas Federal, Estadual e Municipal, 
para tratarem das questoes ambientais e promoverem o desenvolvimento sus
tentive! Assim, neste trabalho cientifico procurou-se destacar a Gestao dos 
Residuos Solidos do municipio de Serra Branca-PB.

A partir do exposto, tratar da problematica dos Residuos Solidos nao e 
uma tematica recente, pois esta inserida nos problemas ambientais ha muito 
tempo, mas que devido ao crescimento demografico e industrial tornou-se pau- 
ta importante entre os debates sobre problemas ambientais. Assim, considera 
Beserra; Arcoverde; Aguiar (2012, p.l), que:

O modo de producao industrial e as formas de sociedades que 
dele decorrem foram produzindo e ampliando os problemas nos 
espagos e territories urbanos, tais como: o crescimento popu
lacional e habitacional desordenados, mobilidade, infraestrutura 
incompativel com a rede instalada, etc. Esses e outros problemas 
vem gerando muitas preocupagoes ambientais.
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Com o indice de crescimento demografico surge a necessidade do ser 
humano consumir cada vez mais, por que quanto mais seres humanos vao 
nascendo mais recursos naturais vao sendo demandados, dessa forma Veiga e 
Zatz (2008, p. 14) mencionam que, “Mais gente requer mais comida, cspaco, 
agua, energia e muitos outros recursos. Por isso, nao se pode negar que um 
crescimento vertiginoso da populacao aumente a pressao sobre a natureza” . 
Todavia, devemos nos preocupar com esse vasto crescimento, pois acarretara 
diretamente os recursos naturais, tornando-os mais escassos e conseqiiente- 
mente quando o homem ocupa o cspaco reservado para nossas florestas gera- 
se um enorme desmatamento, destruindo fauna e flora.

Com o crescimento demografico e o processo de industrializacao, cada 
vez mais acelerado, gera-se uma maior producao de bens duraveis e nao du- 
raveis e conseqiientemente um maior consumo. Desta forma, a producao de 
residuos solidos torna-se evidente, alem do mais quando descartados de forma 
incorreta causam impactos negativos ao meio ambiente. Cabe aos gestores pu- 
blicos um cuidado especial e uma prcocupacao redobrada voltada para o meio 
ambiente, prcocupacao essa que tambem se atribui a sociedade em geral, por 
serem parte integrante do processo de geracao de residuos solidos.

Assim, discutir a tematica ambiental, em especial os problemas ocasio- 
nados pelos residuos solidos, junto a sociedade civil e fundamental, devido 
boa parte da sociedade contribuir de forma negativa com os problemas am- 
bientais e uma pequena parte colaborar em defesa deste. Por essa razao, a Lei 
12.305/2010 da Politica Nacional de Residuos Solidos, estabelece o papel da 
sociedade perante os residuos solidos, atraves da responsabilidade compartil- 
hada pelo ciclo de vida do produto, ou seja, este tern a responsabilidade tanto 
no consumo, quanto pela forma de descarte do produto consumido.

Para tanto, surge a seguinte problematica, ou seja, como gerenciar de 
maneira eficiente os Residuos Solidos coletados na zona urbana do municipio 
de Serra Branca-PB? E  dai a necessidade, como objetivo geral, de compreender 
melhor essa Politica Nacional de Residuos Solidos — PNRS, o que faremos no 
presente trabalho.

A partir do exposto, e que este artigo objetiva-se em analisar a Politica 
Nacional de Residuos Solidos em vigor atualmente, identificar os principais 
problemas relacionados com a Gestao dos Residuos Solidos no municipio de 
Serra Branca-PB e verificar os gastos e as transferencias de recursos do Gov- 
erno Federal com a PNRS, antes e depois da Lei.

A pesquisa e bibliografica e descritiva, utilizando fonte de dados se- 
cundarios como a internet, sites, publicacbcs de instituicbcs nao governamen-
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tais, livros, artigos cientificos, manuals, entre outras. O Municipio a scr anal- 
isado o proccsso de Gestao dos Residuos Solidos e Scrra Branca-PB, localizada 
na micro rregiao do Cariri Ocidental, com area territorial de 687 km2, e com 
populacao de aproximadamente 12.973 habitantes, segundo dados do Institute 
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2010).

2. TRAJETORIA HISTORICA DA PROBLEMATICA AMBIENTAL 
NO BRASIL

Levando em considcracao a relevancia da tematica abordada neste tra- 
balho cientifico, e fundamental realizar um levantamento bibliografico acerca 
do resgate historico do tema, que muito embora nao seja uma discussao re- 
cente, mas apresenta dados importantes e preocupacoes em rclacao a inumeros 
problemas ambientais que merece ser estudado, avaliada e posteriormente ap- 
resentar solucoes para sanar ou ameniza-los. Dessa forma, contextualizar-se 
a partir do cenario internacional, trazendo ao cenario nacional, onde Ferreira 
(2007, p.12), diz que:

Embora a preocupagao com o meio ambiente date do seculo 
XIX, somente no seculo X X  e, principalmente, a partir dos 
anos 70 passou a ter repercussao na sociedade, com visao de 
que o problema nao poderia ser de Responsabilidade locali
zada, mas de responsabilidade globalizada. A primeira confer- 
encia Mundial sobre o meio Ambiente foi realizada em Esto- 
colmo em 1972, com repercussao internacional, e foi um passo 
na conscientizagao da sociedade mundial sobre os problemas 
ecologicos. Em 1975, foi realizado um seminario Internacional 
de Educagao em Belgrado, com participagao de varios Paises e 
resultou na chamada carta de Belgrado. Esse documento pro- 
punha que qualquer agao de preservagao ambiental deveria, 
primeiramente, passar por uma educagao ambiental. Os progra- 
mas de educac;ao ambiental a serem desenvolvidos pelos Paises 
deveriam conscientizar as criangas sobre a importancia de cui- 
dar do meio ambiente.

Diante da explanacao anterior, e possivel entender que a preocupacao 
com as questoes ambientais nao sao recentes e que a sociedade remete papel 
fundamental na execucao da consciencia aos problemas ambientais, devendo, 
portanto, a I 'ducacao Ambiental ser um canal para tal conscicntizacao.

Ja  em 1988 em Estocolmo foi realizada outra reuniao para discutir sobre 
as mesmas questoes, mas foi em 1992, na cidade do Rio de Janeiro que foi reali-
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zada a ECO-92, a traces da qual se construiu um documento conhecido como 
agenda 21, assinado por 170 parses. A partir desta epoca os parses envolvidos 
passaram a ter maior compromisso e responsabilidades com questoes ambi- 
entais e a incorporarem os conceitos de ambientalmente correto e desenvolvi- 
mento sustentavel (FERREIRA, 2007, p.13).

A partir da construcao da agenda 21 as nacoes internacionais passaram 
a ter uma responsabilidade consideravel sobre meio ambiente e priorizaram 
o mesmo. Este documento (agenda 21) foi construido na Conferencia das 
Nacoes Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentavel, realizada 
no Rio de Janeiro em 1992 e teve como nomenclatura ECO  — 92. A agenda 21 
pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construcao de 
sociedades sustentaveis, em diferentes bases geograficas, que concilia metodos 
de protccao ambiental, ]ustica social e eficiencia economica, visando a sustenta- 
bilidade.

Neste momenta historico, tanto para as nacoes internacionais, quanto 
para a nacional a uma consideravel evolucao da tematica ambiental no mun- 
do, que embora seja um tema importante por envolver diversos aspectos, 
houve morosidade para ser destacado entre as discussoes de conservacao 
e preservacao, assim como para ser constituido um documento ao qual se 
adapte as nacoes.

Tratando neste momenta especificamente do caso brasileiro, algumas 
constituicoes abordaram ou pelo menos se dispuseram em intitular em alguns 
textos constitucionais a tematica ambiental, que embora seja um direito fun
damental da pessoa humana, so passou a ter enfase na constituicao de 1988, a 
qual modificou significativamente a tematica dos recursos naturais, deixando 
de lado sua exploracao, mas acima de tudo ampliando seu foco na conservacao 
destes recursos ambientais. Entao, de acordo com seu texto, em seu capitulo 
VI artigo 225:

Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de 
defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerac;6es.

A partir desta contextualizacao, vale destacar que a Politica Nacional do 
Meio Ambiente, foi criada no inicio dos anos 80, e institucionalizada pela Lei 
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, fortalecida pela Constituicao Federal de 
1988, dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanis- 
mos de formulacao e aplicacao e da outras providencias. Estabelecendo como
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objetivos a prcscrvacao, mclhoria e rccupcracao da qualidade ambiental propi- 
cia a vida, visando asscgurar, no Pais, condicbcs ao desenvolvimento socio- 
economico, aos intcrcsscs da scguranca nacional e a protecao da dignidade da 
vida humana. Tratando, portanto, de cstabclcccr em ambito nacional, estadual 
e municipal sob re as diretrizes ambientais a serem seguidas e categoricamente 
construir em coletividade a politica ambiental, constituindo desta forma um 
marco na historia ambiental do pais.

2.1 A DIMENSAO E INSTITUCIONALIZAgAO DA PROBLEMATI- 
CA AMBIENTAL NO BRASIL

Ao abordar a tematica meio ambiente, faz-se necessario conceituar o que 
este termo significa, que do ponto de vista do direito ambiental, de acordo com 
Farias (2007, p. 27), “Meio ambiente e o lugar onde se manifesta a vida, seja 
a vida humana ou de qualquer outro tipo, e tambem todos os elementos que 
fazem parte dela” . Dessa forma, compreende-se que meio ambiente significa a 
juncao de todos os elementos da natureza, ou seja, o ar, a agua, a fauna, a flora, 
os animais e os seres humanos. E  meio pelo qual a vida evolui e o homem busca 
sobrevivencia atraves dos recursos naturais que este meio oferece.

Outra dcfinicao importante e da Lei n° 6.938/81, da Politica Nacional 
do Meio Ambiente, que o define em seu artigo 3°, inciso I, como “conjunto 
de condicbcs, leis, influencias e interacbes de ordem fisica, quimica e biologica, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” .

A partir das dcfinicbcs, destaca-se que os recursos naturais sao escassos 
e quando utilizados de forma inadequada a tendencia e acabar rapidamente, por 
isso e importante destacar que cada ser humano, componente da sociedade e 
responsavel pelo uso destes recursos, mas, mais responsavel ainda por manter 
e colaborar com o equilibrio do meio ambiente de forma sustentavel, sem pre- 
cisar acabar com os ecossistemas existentes, garantindo as gcracbcs futuras o 
usufruto deste.

Conseqiientemente, discutir esta tematica tambem e tarefa fundamental 
para o Municipio em especial, devido o meio ambiente necessitar de muita 
atcncao e cuidados especiais ja que os recursos naturais sao escassos, e as ger- 
acbes atuais devem se preocupar em manter em equilibrio os ecossistemas para 
as futuras gcracbcs, para que possam viver no meio ambiente ecologicamente 
correto e equilibrado.

Todavia, com a cfctivacao da Lei n° 6.938/81 da Politica Nacional do 
Meio Ambiente, com a promulgacao da Constituicao Federal de 1988 no Brasil
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e com a realizac^ao da ECO-92 no Rio de Janeiro, obteve-se a partir destes mo- 
mentos historicos, mudancas no processo de controle de degradacdes ambien- 
tais com maior rigor, bem como rcsponsabilizacbcs por atos danosos ao meio 
ambiente, realizados atraves de in st itu te s  responsaveis pela tematica, como 
por exemplo, o Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
(IBAMA), o Ministerio do Meio Ambiente (MMA), o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA) e as Secretarias de Meio Ambiente das Cidades, 
as quais se responsabilizam na prote^ao e na defesa do meio ambiente eco- 
logicamente equilibrado, garantindo as futuras geracbes o usufruto deste. Para 
flrmar a ideia Silva (2011, p. 254), enfatiza que:

O meio ambiente, na verdade, so veio ganhar destaque no cenario 
politico nacional entre os anos de 1989 e 1992, instigados pela 
discussao international, desde a convengao de Estocolmo (1972), 
mas ainda dando enfase ao meio ambiente como um problema 
global e nao local, apesar da existencia de uma lei que instituiu a 
Politica Nacional do Meio Ambiente e da ampliagao dessa institu- 
cionalizagao juridica do tema na Constituigao de 1988.

Cabe destacar ainda que e de competencia das esferas de governo, ou 
seja, Uniao, Estados e Municipios proteger o meio ambiente, conforme esta 
disposto no Art.24 da Constitui^ao Federal, em seu inciso VI: “ Compete a 
uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VI- 
florestas, ca^a, pesca, fauna, conserva^ao da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, protccao do meio ambiente e controle da poluicao” . Desta 
forma, os entes mencionados tern por responsabilidade criar leis para protccao 
do meio ambiente, bem como para manter os ecossistemas em equilibrio, com 
base nos dispositivos da Const!tuicao Federal Brasileira, destacando neste tra- 
balho o ambito Municipal.

2.2 A INSTITUCIONALIZA^AO DAS POLITICAS PUBLICAS AM- 
BIENTAIS NA GESTAO PUBLICA

Levando em con side racao o meio ambiente como elemento fundamental 
e indispensavel a sobrevivencia humana na terra, tornam-se cada vez mais evi- 
dentes sua prcscrt acao e de seus recursos naturais. Todavia, devido a inumeros 
problemas ocasionados, por exemplo, pelo crescimento industrial, economico, 
demografico, entre outros, e que se tern elementos cada vez mais rigidos para 
combater ou amenizar os danos causados ao meio ambiente.

No entanto, a Lei n° 6.938/81, da Politica Nacional do Meio Ambiente, e
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uma ferramenta fundamental para cfctivacao e punicao das infracdcs causadas 
a este, a qual reconhece juridicamente o meio ambiente como um direito fun
damental da pessoa humana, delineando em seu texto sobre os principios, obje- 
tivos, instrumentos e diretrizes aplicaveis ao meio ambiente. Posteriormente, a 
Constituicao Federal de 1988, efetiva-se como uma ferramenta importante para 
efeitos desta lcgislacao, mediante o art. 225, que trata especificamente do meio 
ambiente com foco na conscrvacao dos recursos naturais.

Assim, tendo em vista que a Constituicao Federal de 1988 seja um marco 
na historia do pais a qual trata sobre todas as esferas de governo delineando 
sobre os direitos, deveres e garantias fundamentais da pessoa humana, nao 
poderiam ser diferentes quando responsabiliza o Estado e o poder publico 
a programar Politicas Publicas, seja de cunho social, educacional, economi- 
co, cultural, ambiental, entre outras, para garantir direitos a uma determinada 
classe de individuos e atender a determinadas necessidades especificas,seja para 
o momento ou em longo prazo.

Torna-se importante definir nas palavras do Sebrae (2008, p.5), o que 
sao Politicas Publicas: “as Politicas Publicas sao a totalidade de acoes, metas 
e pianos que os governos (nacionais, estaduais ou municipals) tracam para al- 
cancar o bem-estar da sociedade e o interesse publico” . Compreende-se assim 
que, as Politicas Publicas sao acoes governamentais voltadas para atender a de
terminadas necessidades da sociedade, objetivando-se em concretizar direitos 
previstos na Constituicao Federal a fim de contemplar o exercicio de cidadania.

Outra definicao para se compreender o que sao Politicas Publicas nas 
palavras de Gelinski e Seibel (2008, p.228), e:

As politicas publicas sao ac;6es governamentais dirigidas a re
solver determinadas necessidades publicas. As politicas podem 
ser social (saude, assistencia, habitac;ao, educac;ao, emprego, renda 
ou previdencia), macro economico (fiscal, monetaria, cambial, in
dustrial), ou outras (cientificas e tecnologicas, cultural, agricola, 
agraria).

A partir do exposto e importante destacar que a Gestao Publica e re- 
sponsavel pela implementacao, execucao e avaliacao das Politicas Publicas, as 
quais se destacam neste trabalho as de cunho ambiental, voltadas especialmente 
para os residuos solidos, problema que merece total atencao e Politicas Publi
cas voltadas especificamente para reduzir os maleficios que estes provocam ao 
meio ambiente, devendo ter total atencao das Administracoes Publicas Munici- 
pais, onde na maioria das vezes nao tern ou entao, como destaca Silva (2011,
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p.252), “na administracao publica brasilcira, tanto federal quanto estadual ou 
municipal, um dos maiores problemas e justamente a nao compreensao do que 
venha a ser uma Politica Publica” . Nessa perspectiva, e possivel mencionar tal 
importancia da compreensao do que seja uma Politica Publica, a fim de que haja 
um bom planejamento para sua implcmcntacao, cxccucao e conseqiientemente 
a avalia^ao, momento de fundamental importancia para saber se a politica esta 
dando certo ou nao e se esta atingindo aos objetivos planejados.

Portanto, as fases que constituem uma Politica Publica sao: formulacao, 
implcmcntacao e avaliacao, consideradas para Souza (2006, p. 26), que: “A for
mulacao de politicas publicas constitui-se no estagio em que os governos de- 
mocraticos traduzem seus propositos e plataformas eleitorais em programas 
e acocs que produzirao resultados ou muclancas no mundo real” . Ainda para 
Souza (2003, p.14) “ quando postas em acao, sao implementadas, ficando, entao, 
submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliacao e a analise dos pesquisa- 
dores” . Para tanto, a fase de avaliacao consiste para Costa e Castanhar (2003, p. 
972) que: “o proposito da avaliacao e guiar os tomadores de decisao, orientan- 
do-os quanto a continuidade, necessidade de corrccocs ou mesmo suspensao 
de uma determinada politica ou programa” . Portanto, vale destacar que as tres 
fases de uma politica publica, sao fundamentais para execucao do objetivo a 
que esta se propoe.

3. RESIDUOS SOLIDOS: CONCEITUAgAO, CLASSIFICAgAO E 
CARACTERIZAgAO.

Compreende-se, no entanto, que Residuo Solido, termo mais conhecido 
popularmente como “lixo” e considerado algo desprezivel, negativo, ou seja, 
que nao tern nenhuma utilidade e que representa sujeira. Gerado pela atividade 
humana, quando nao necessitam mais daquele objeto, considera-o como inutil 
e que nao tern nenhum valor, eliminando-o. No entanto, de acordo com Mon- 
teiro et a l (2001, p. 25, “ residuo solido ou simplesmente “lixo” e todo material 
solido ou semi-solido indesejavel e que necessita ser removido por ter sido 
considerado inutil por quern o descarta em qualquer recipiente destinado a 
este ato” . Outra dcfinicao e na visao de Barbosa, (2008 p. 8,) “o termo residuo 
solido, que muitas vezes e sinonimo de lixo, deriva do latim “ residmi’ significa 
sobra de substancia acrescida de solido para se diferenciar de residuos liquidos 
ou gasosos” .

Ja  a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, define em seu capitulo II, art 3°, 
inciso XVI, que os residuos solidos sao material, substancia, objeto ou bem
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descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja dcstinacao fi
nal se procede, se propoe proceder ou se esta obrigado a proceder, nos estados 
solido ou semissolido, bem como gases contidos em recipientes e Hquidos cujas 
particularidadcs torncm inviavel o seu lancamento na rede publica de esgotos 
ou em corpos d’agua, ou exijam para isso solu^oes tecnica ou economicamente 
inviaveis em face da melhor tecnologia disponivel.

Classificam-se de acordo com a Lei da PoKtica Nacional dos Residuos 
Solidos-PNRS, da seguinte forma: quanto a sua origem, a) residuos domi- 
ciliares: os originarios de atividades domesticas em residencias urbanas; b) 
residuos de limpeza urbana: os originarios da varricao, limpeza de logra- 
douros e vias publicas e outros services de limpeza urbana; c) residuos so- 
lidos urbanos: os englobados nas alineas “ a” e “b” ; d) residuos de estabeleci- 
mentos comerciais e prestadores de services: os gerados nessas atividades, 
excetuados os referidos nas alineas “b” , “e” , “g” , “h” e “ j” ; e) residuos dos 
servigos publicos de saneamento basico: os gerados nessas atividades, excetu
ados os referidos na alinea “ c” ; f) residuos industriais: os gerados nos proc
esses produtivos e instalagoes industriais; g) residuos de services de saude: 
os gerados nos services de saude, conforme definido em regulamento ou em 
normas estabelecidas pelos orgaos do Sisnama e do SNVS; h) residuos da 
construgao civil: os gerados nas construgoes, reformas, reparos e demoligoes 
de obras de constru^ao civil, incluidos os resultantes da prepara^ao e escav- 
a^ao de terrenos para obras civis; i) residuos agrossilvopastoris: os gerados 
nas atividades agropecuarias e silviculturais, incluidos os relacionados a in- 
sumos utilizados nessas atividades; j) residuos de services de transportes: os 
originarios de portos, aeroportos, terminais alfandegarios, rodoviarios e fer- 
roviarios e passagens de fronteira; k) residuos de minera^ao: os gerados na 
atividade de pesquisa, extra^ao ou beneficiamento de minerios.

Quanto a sua periculosidade, a) residuos perigosos: aqueles que, em 
razao de suas caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutageni- 
cidade, apresentam significativo risco a saude publica ou a qualidade ambi- 
ental, de acordo com lei, regulamento ou norma tecnica; b) residuos nao 
perigosos: aqueles nao enquadrados na alinea “ a” .

Quanto a suas caracteristicas, de acordo com Monteiro et a l (2001, 
p.33), “As caracteristicas do lixo podem variar em funcao de aspectos sociais, 
economicos, culturais, geograficos e climaticos, ou seja, os mesmos fatores que 
tambem diferenciam entre si e as proprias cidades” . Portanto, e importante na 
gestao de residuos solidos, em especial dos municipios, observar e diferenciar
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cada tipo de residue) produzido pela sociedade seja ele domestico, industrial, da 
construcao civil, da varrigao de logradouros, entre outros, a fim de obter a parti 
de suas caracteristicas a dcstinacao adequada. No entanto, com a promulgacao 
da Lei 12.305/2010 da PNRS, a gestao dos residuos solidos passa a ser de re- 
sponsabilidade municipal.

Atualmente, os Residuos Solidos sao apresentados como um dos grandes 
problemas ambientais, ocasionados em geral por alguns fatores, como demon- 
stra Feitosa e Almeida, (2011, p. 7):

Aumento populacional e o consequente aumento da produgao 
de residuos; Industrializagao: os processos industriais geram 
produtos em velocidade cada vez maior, contribuindo para 
o aumento da produgao de residuos, seja durante o processo 
de fabricagao, seja pelo estimulo ao consumo; Periculosidade 
dos novos residuos; Estilo da produgao em massa e do des- 
cartavel.

D essa forma, e importante compreender que alguns desses 
fatores nao sao possiveis serem solucionados de imediato, mas torna-se 
fundamental aplicar medidas eficientes e cada vez mais conscientizadores 
quanto a produgao e o consumo em massa, a fim de contribuir com a 
redugao dos residuos solidos e seus maleficios.

Levando em conta a geragao de Residuos Solidos, de acordo com Bar
bosa Filho, (2011, p. 357) “ Estima-se que, diariamente, em media, o cidadao 
brasileiro gere 0,6 kg de lixo” . E  segundo Ferreira (1995, p. 314) “N o Brasil, 
a produgao de residuos domiciliares e da ordem de 100 mil t/d ia  (1992)” . 
E sses fatores revelam a preocupagao para diminuigao e para conscientiza- 
gao da populagao atraves da Educagao Ambiental, para que se tomem me
didas eficientes para diminuigao da produgao excessiva de residuos solidos.

Para se descartar o lixo, na maioria das cidades brasileiras, a desti- 
na^ao final acontece nos lixoes, medida considerada ambientalmente incor- 
reta, onde os residuos solidos sao jogados a ceu aberto, sem nenhuma for
ma de tratamento adequada, assim Monteiro, (2001, p. 3) diz que “Mais de 
80% dos municipios vazam seus residuos em locais a ceu aberto, em cursos 
d agua ou em areas ambientalmente protegidas, a maioria com a presen^a 
de catadores - entre eles crian^as-, denunciando os problemas sociais que a 
ma gestao do lixo acarreta” .

Diante de tal explana^ao, a pesquisa realizada pela Abrelpe (2012, p. 
39), re vela que:
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Merecem destaque os numeros relacionados a destinayao final 
dos residuos coletados, cuja pesquisa revelou que 58% seguiram 
para aterros sanitarios em 2012, praticamente sem alterayao do 
cenario registrado no ano anterior. Nesse sentido, e importante 
ressaltar que os 42% restantes correspondem a 76 mil toneladas 
diarias, que sao encaminhadas para lixoes ou aterros controlados, 
os quais pouco se diferenciam dos lixoes, uma vez que ambos 
nao possuem o conjunto de sistemas e medidas necessarios para 
proteyao do meio ambiente contra danos e degradations.

Destacam-se tambem outros inumcros problcmas ocasionados pelos 
lixoes, como por exemplo, a atracao de animais como gatos, cachorro, porcos, 
cavalos, caprinos, cntrc outros, contaminacao de lcncois freaticos, contami
nacao do solo, prcscnca de catadores, poluicao do ar, poluicao visual, incendios 
gerados pelos gases toxicos, mau cheiro, proli ferae ao de vetores como, por 
exemplo, ratos, baratas, moscas, mosquitos, formigas, escorpioes, entre outros. 
No entanto, esses problemas alem de afetar a qualidade do meio ambiente tam
bem colaboram de forma negativa na qualidade de vida do ser humano, uma 
vez que apresenta serios riscos a saude.

3.1 A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PNRS)

Como ja citado em topicos anteriores, as preocupa^oes com o meio 
ambiente nao sao recentes, entre estas os problemas ocasionados pela gcracao 
de residuos solidos, que de acordo com Monteiro et al, (2001, p.l):

No Brasil, o servigo sistematico de limpeza urbana foi iniciado 
oficialmente em 25 de novembro de 1880, na cidade de Sao Se- 
bastiao do Rio de Janeiro, entao capital do Imperio. Nesse dia, o 
imperador D. Pedro II assinou o Decreto n° 3024, aprovando o 
contrato de “limpeza e irrigagao” da cidade, que foi executado 
por Aleixo Gary e, mais tarde, por Luciano Francisco Gary, de 
cujo sobrenome origina-se a palavra gari, que hoje se denomina 
os trabalhadores da limpeza urbana em muitas cidades brasileiras.

Os Residuos Solidos ganham enfase a partir da promulgacao da Con- 
stitui^ao Federal de 1988, que dispoe em seu art. 23, incisos VI e IX, que os 
responsaveis pelos mesmos sao: a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municipios. Todavia, apesar da gcracao de residuos solidos nao datar apenas 
deste periodo, mas por existir desde os primordios da humanidade e que por 
diversos outros historicos de problemas ambientais, ja relatados em topicos
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antcriorcs, e que a Constitui^ao Federal, torna-se uma ferramenta juridica de 
importancia fundamental para claboracao de leis no pals.

Paralelamente a esses e a outros problemas ja citados anteriormente, e 
possivel entender que uma lcgislacao cspccifica como, por exemplo, a Lei n° 
12.305/2010, fosse criada no intuito de minimizar os residuos solidos gerados 
no Brasil e seus inumeros problemas. No entanto, em meio a outras leg isla tes 
ambientais ja aprovadas e institucionalizadas como a Lei n° 6.938/1981 da 
Politica Nacional do Meio Ambiente, a Lei 9.795/1999 da Politica Nacional de 
I 'ducacao Ambiental, a Lei n° 11.445/2007 do Saneamento Basico, assim como 
a promulgacao da Constituicao Federal de 1988, levou um determinado tempo 
para ser aprovada, com a Lei 12.305/2010 da Politica Nacional de Residuos So
lidos nao foi diferente, segundo Juras (2012, p. 33), esta so foi “aprovada apos 
mais de 20 anos de discussao no Congresso Nacional, veio preencher impor- 
tante lacuna na lcgislacao ambiental brasileira ao instituir a Politica Nacional de 
Residuos Solidos” . Com essa morosidade, e possivel perceber que muito tempo 
se perdeu para cfctivacao da lei que pune as irregularidades cometidas apartir 
do mau gerenciamento dos residuos solidos no pais.

Assim, os crescentes problemas ambientais urbanos, ocasionados por di- 
versos fatores, podem ser observados apartir do desenvolvimento desenfreado, 
como destaca Juras (2012, p.4):

As evidencias mais contundentes desse modelo perverso de 
desenvolvimento sao claramente observados nas cidades. Quase 
metade da populagao mundial vive atualmente em areas urbanas 
e a estimativa e que em 2050 tal cifra chegara a 65%, e o mais 
grave, numa concentragao marcante nas regioes mais pobres do 
planeta.

Desta forma, a conccntracao da populacao nas areas urbanas com- 
promete e desafia cada vez mais as Adm inistrates Publicas a solucionar os 
problemas acarretados por estes, devendo adotar medidas para diminuicao da 
conccntracao populacional principalmente nas areas urbanas mais pobres.

De acordo com a Cempre (2010, p.l) e um:

Marco historico da gestao ambiental no Brasil, a lei que estabelece 
a Politica Nacional de Residuos Solidos langa uma visao moderna 
na luta contra um dos maiores problemas do planeta: o lixo urba- 
no. Tendo como principio a responsabilidade compartilhada entre 
governo, empresas e populacao, a nova legislagao impulsiona o re- 
torno dos produtos as industrias apos o consumo e obriga o poder 
publico a realizar pianos para o gerenciamento do lixo.
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Nesta perspectiva e que a PoKtica Nacional de Residuos Solidos, apesar 
de ter proporcionado muitos desafios para a Gestao Publica, no que se refere 
as responsabilidades voltadas para esta esfera de governo, onde os residuos 
solidos devem estar inseridos no planejamento municipal, e uma condicionante 
excepcional para estes contribuir de forma significante com a preserva^ao e 
conscrvacao dos recursos naturais em seus territories, levando em consider- 
acao o vies social, como por exemplo, a insercao dos catadores de materials 
reciclaveis e a implantacao da coleta seletiva nos municipios.

Algumas mudancas no cenario dos Residuos Solidos ocorreram apos a 
regulamentacao atraves da Lei 12.305/2010, principalmente no que compete 
ao poder publico, como por exemplo, destaca a Cempre (2010, p.3) que antes 
e depois da lei:

Existia falta de prioridade para o lixo urbano; Existencia de lixoes 
na maioria dos municipios; Residuo organico sem aproveitamen- 
to; Coleta seletiva cara e ineficiente. Depois da lei, Municipios 
farao piano de metas sobre residuos solidos com participate 
dos catadores; Os lixoes precisam ser erradicados em 4 anos; Pre- 
feituras passam a fazer compostagem; E  obrigatorio controlar 
custos e medir a qualidade do servigo.

Tratando ainda dessas mudancas, a logistica reversa e um elemento fun
damental na gestao dos residuos solidos, da qual empresas, lojas, industria, su- 
permercados, entre outros segmentos produtores, assim como os consumi- 
dores de forma geral, tern a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, no entanto a Cempre (2010, p.4), divulga que antes da lei havia:

Inexistencia de lei nacional para nortear os investimentos das em
presas; Falta de incentivos financeiros; Baixo retorno de produ
tos eletroeletronicos pos-consumo; Desperdicio economico 
sem a reciclagem; Depois da lei, Marco legal estimulara agoes 
empresariais; novos instrumentos financeiros impulsionarao a re
ciclagem; Mais produtos retornarao a industria apos o uso pelo 
consumidor; Reciclagem avangara e gerara mais negocios com 
impacto na geragao de renda.

Portanto, como parte integrante de todas essas mudancas, ja citadas em 
paragrafos anteriores, no cenario dos residuos solidos, a populacao remete pa- 
pel fundamental, ao que cabe a esta separar em suas residencias, em seus locais 
de trabalho, de lazer, entre outros os residuos gerados apos o uso, como por 
exemplo, plastico, papel, metal, vidros e residuos umidos, colaborando desta
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forma, para rcducao do lixo, para diminuicao dos problemas ambientais e para 
o trabalho dos catadores de materiais reciclaveis, assim como para o exercicio 
de seus deveres enquanto cidadao.

A partir das abordagens ja mencionadas, torna-se fundamental elencar 
que a Politica Nacional de Residues Solidos e um instrumento juridico muito 
importante para guiar os entes de governo, sobre a organizacao e gerenciamen- 
to dos residuos solidos em cada territorialidade de forma mais adequada, uma 
vez que devem observar o que determina a lei. Uma das atribuicbcs aos entes 
federados e a claboracao dos Pianos Integrados de Gestao de residuos solidos, 
sendo estes uma condicao para os entes obterem recursos federais. Todavia, 
demonstra-se a seguir atraves do quadro 1 os gastos realizados pelo Governo 
Federal, antes e depois da Lei n° 12.305/2010, com a^oes relacionadas com os 
residuos solidos e a PNRS.

A partir dos dados dispostos no quadro a seguir, considerando dois anos 
antes da lei e tres anos apos, destaca-se que, apesar da Politica Nacional de 
Residuos solidos ter sido promulgada em 2010, verifica-se que os gastos do 
governo federal com acocs relacionadas aos residuos solidos e a PNRS, sof- 
rem oscilacoes e declinios, ou seja, analisando o ano de 2008, que teve como 
gasto geral R$ 815.981,21, esse valor diminui em 2009, com gastos de R$ 
619.438,65,em seguida no ano de 2010 em que a lei e promulgada esses gas
tos continuam a cair, sendo gastos R$ 517.048,98, ja em 2011,um ano apos a 
Lei, o valor aumenta em rela^ao a 2010, sendo gasto R$ 566.802,77, ja dois 
anos apos a lei em que seria o prazo maximo para claboracao dos Pianos de 
Gestao Integrada e implantacao destes, os gastos voltam a cair outra vez para 
R$ 544.148,31 e finalmente em 2013 ha uma consideravel queda no valor dos 
gastos federais, efetuando-se em R$ 43.275,33, em rela^ao a todos os anos em 
analise neste trabalho. Portanto, nota-se ausencia de prioridade nas acocs da 
PNRS, uma vez que as adm inistrates publicas necessitam de investimentos 
para executarem tais acocs.
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Quadro 1 — Gastos do Govemo Federal com Residuos Solidos Urbanos

Fun§ao Subfungao A g a o 2008 (R$) 2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 2012
(R$) 2013 (R$)

G e s t a o

A m b ie n t a l

A d m i n i s t r a c a o

G e r a l

G e s t a o  e 

A d m i n i s t r a c a o  

d o  p r o g r a m a

4 8 3 .0 8 9 ,2 4 5 7 0 .1 3 8 ,6 5 4 3 5 .3 6 6 ,3 1 3 9 3 .6 2 5 ,3 5 8 .3 7 0 ,0 0

G e s t a o

A m b ie n t a l

F o r m a c a o  d e  

R e c u r s o s  

H u m  a n  o s

D e s e n v o lv i m e n  

t o  In s t i t u c io n a l  

p a r a  a  G e s t a o  

I n t e g r a d a  d e  

R e s id u o s  

S o l i d o s  

U  r b a n o s

2 1 .9 9 2 ,5 8 4 9 .3 0 0 ,0 0 2 9 .9 7 0 ,8 3 1 7 3 .1 7 7 ,4 2 6 . 8 2 2 ,5 8

S a n e a m e n t o
S a n e a m e n t o  

B a s ic  o  U r b a n o

A p o i o  a  

S i s t e m a s  

P u b lic  o s  d e  

M a n e jo  d e  

R e s id u o s  

S o l i d o s  e m  

M u m c ip io s  

c o m  m a i s  d e  5 0  

m il  H a b i t a n t e s  

o u  I n te g r a n te s  

d e  R e g io e s  

M e t r o p o l i t a n a s

5 1 .7 1 1 ,8 4

G e s t a o

A m b ie n t a l

C o n t r o l e

A m b ie n t a l

I m p l e m e n t a c  a o  

d a  P o li t ic  a  

N a c i o n a l  d e  

R e s id u o s  

S o l i d o s

5 2 8 .9 5 5 ,

7 3
3 8 .5 7 5 ,3 3

S a n e a m e n t o
S a n e a m e n t o  

B a s i c o  U r b a n o

A p o i o  a  

S i s t e m a s  

P u b lic  o s  d e  

M a n e jo  d e  

R e s id u o s  

S o l i d o s  e m  

M u m c ip io s  

c o m  P o p u l a c a o  

S u p e r i o r  a  5 0  

m il  H a b i t a n t e s  

o u  M u m c ip io s  

I n t e g r a n t e s  d e  

R e g io e s  

M e t r o p o l i t a n a s  

o u  d e  R e g io e s  

I n t e g r a d a s  d e  

D e s e n  v o lv im e n

2 4 .6 5 6 ,6 4 4 .7 0 0 ,0 0

S a n e a m e n t o
S a n e a m e n t o  

B a s i c o  U r b a n o

A p o i o  a  

I m p l e m e n t a c  a o  

e  A m p l i a c a o  d e  

S i s t e m a s  

P u b l ic o s  d e  

M a n e jo  d e  

R e s id u o s  

S o l i d o s  

U r b a n o s  e m  

M u m c ip io s  

c o m  P o p u l a c a o  

S u p e r i o r  a  

2 5 0 .0 0 0  

H a b i t a n t e s  o u  

I n t e g r a n t e s  d e  

R e g io e s  

M e t r o p o l i t a n a s

1 2 .5 0 0 ,0 0

S a u d e
S a n e a m e n t o  

B a s i c o  U r b a n o

I m p l a n t a c a o ,  

A m p l i a c a o  o u  

M e l l io r ia  d o  

S i s t e m a  P u b l ic o  

d e  C o le t a ,  

T r a t a m e n t o  e 

D e s t i n a c a o  

F in a l  d e  

R e s id u o s  

S o l i d o s  p a r a  a  

P r e v e n c a o  e 

C o n t r o l e  d e  

A g r a v o s  e m  

M u n i c i p i o s  d e  

a t e  3 0 .0 0 0  

H a b i t a n t e s  o u  

c o m  R i s c o  d e  

T r a n s m i s s a o  d e  

D e n g u e

2 7 3 .  7 4 2 ,7 5

T O T A L N O  ANO 815.981,21 619.438,65 517.048,98 566.802,77 544.148,
31

43275,33

Fonte: Portal da Transparencia do Governo Federal, 2014.



3.2 O DESENHO DA PNRS

Em  face ao imenso aumento da gcracao de Residues Solidos e em meio a 
diversos problcmas ocasionados por este fa tor no Brasil, e que se criou uma Lei 
Federal para contribuir com a rcclucao dos maleficios ocasionados por estes. 
Fala-se portanto, da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, a qual institui a Politi- 
ca Nacional de Residuos Solidos (PNRS), devendo ser criada em parceria com 
a sociedade, visando desta forma a responsabilidade compartilhada e elabo- 
rada atraves de audiencias publicas, discutidas em ambito Federal, Estadual e 
Municipal, visando a transparencia e a coletividade, uma vez que as pessoas 
fisicas ou juridicas de direito publico ou privado, sao responsaveis, direta ou 
indiretamente pela gcracao de Residuos Solidos, assim como tambem os que 
desenvolvem acocs relacionadas a Gestao Integrada, desde o poder publico ao 
empresarial, ou ao gerenciamento de Residuos Solidos (BRASIL, 2010).

A Lei da PNRS, em seu art. 1° dispoe sobre seus prindpios, objetivos 
e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas a Gestao integrada e 
ao gerenciamento de Residuos Solidos, incluindo os perigosos, as responsa- 
bilidades dos geradores e do poder publico e aos instrumentos economicos 
aplicaveis (BRASIL, 2010).

A Lei 12.305/2010 visa como objetivos principais os seguintes: aprote^ao 
da saude publica, e da qualidade do meio ambiente; a nao gcracao, reducao, reu- 
tilizacao, reciclagem e tratamento dos residuos solidos, bem como clisposicao 
final ambientalmente adequada dos rejeitos; aclocao, desenvolvimento e apri- 
moramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos am- 
bientais; incentivo a industria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso 
de materias primas e insumos derivados de materiais reciclaveis e reciclados; 
gestao integrada de residuos solidos; capacitacao tecnica continuada na area 
de residuos solidos; prioridade nas aquisicocs e contratacocs governamentais, 
para: a) produtos reciclados e reciclaveis; b) bens, services e obras que consid- 
erem criterios compativeis com padroes de consumo social e ambientalmente 
sustentaveis; intcgracao dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis nas 
acocs que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos; estimulo a rotulagem ambiental e ao consumo sustentavel (BRASIL, 
2010).

E  importante destacar alguns dos principais instrumentos da PNRS, 
quais sejam: os pianos de residuos solidos; a coleta seletiva, os sistemas de 
logistica reversa e outras ferramentas relacionadas a implcmcntacao da respon
sabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; o incentivo a criacao
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e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associacao de 
catadores de materials reutilizaveis e reciclaveis; o monitoramento e a fiscaliza- 
cao ambiental, sanitaria e agropecuaria; a coopcracao tecnica e financeira entre 
os setores publicos e privados para o desenvolvimento de pesquisas de novos 
produtos, metodos, processos e tecnologias de gestao, reciclagem, rcutilizacao, 
tratamento de residuos e disposicao final ambientalmente adequada de rejeitos; 
a cducacao ambiental; os conselhos de meio ambiente e, no que couberem, os 
de saude; o incentivo a adocao de consorcios ou de outras formas de cooper- 
acao entre os entes federados, com vistas a clcvacao das escalas de aproveita- 
mento e a reducao dos custos envolvidos, entre outros (BRASIL, 2010).

Com finalidade em contemplar um melhor esclarecimento e entendimen- 
to de alguns termos, considerando ser importante para compreensao da elabo- 
racao da Politica Nacional de Residuos Solidos, a Lei 12.305/2010, contempla 
algumas definicoes, tais quais: acordo setorial, area contaminada, ciclo de vida 
do produto, coleta seletiva, controle social, destinacao final ambientalmente 
adequada, disposicao final ambientalmente adequada, geradores de residuos 
solidos, gerenciamento de residuos solidos, gestao integrada de residuos so
lidos, logistica reversa, reciclagem, rejeitos, residuos solidos, rcutilizacao, dentre 
outros (BRASIL, 2010).

A PNRS, no capitulo II, art. 6°, trata sobre os principios, aos quais se 
propoe a lei, em enfase neste trabalho alguns destes, considerados de extrema 
relevancia, sao os seguintes: a prcwncao e a prccaucao; o poluidor-pagador 
e o protetor recebedor; a visao sistemica, na gestao dos residuos solidos, que 
considere as variaveis ambiental, social, cultural, economica, tecnologica e de 
saude publica; o desenvolvimento sustentavel; a ecoeficiencia; a coopcracao 
entre as diferentes esferas do poder publico, o setor empresarial e demais seg- 
mentos da sociedade; a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos; o reconhecimento do residuo solido reutilizavel e reciclavel como 
um bem economico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor 
de cidadania; o respeito as diversidades locais e regionais; o direito da socie
dade a informacao e ao controle social; a razoabilidade e a proporcionalidade 
(BRASIL, 2010).

Sendo a Logistica Reversa um instrumento da PNRS, esta definida na 
Lei 12.305/2010, da seguinte forma: e um instrumento de desenvolvimento 
economico e social caracterizado por um conjunto de acocs, procedimentos 
e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituicao dos residuos solidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinacao final ambientalmente adequada. Desta forma,
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determina-se dentro desta modalidade, a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, sendo obrigados a cstruturar e implcmcntar sis- 
temas de logistic a revets a, mediante retorno dos produtos apos o uso pelo 
consumidor, de forma independente do servi^o publico de limpeza urbana e 
de manejo dos residuos solidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de: agrotoxicos, pilhas e baterias, pneus, oleos lubrificantes, seus 
residuos e embalagens,lampadas fluorescentes, de vapor e de sodio e mercurio 
e de luz mista, produtos eletroeletronicos e seus componentes (BRASIL, 2010).

A Lei 12.305/2010 trata tambem das disposi^oes gerais para constru^ao 
dos pianos de Residuos Solidos, dentre os quais se destacam o piano Nacional, 
os Pianos Estaduais, os Pianos microrregionais, os pianos Intermunicipais, os 
pianos de gerenciamento de residuos solidos e em destaque neste trabalho os 
pianos municipals de gestao integrada de residuos solidos. A estes e assegurada 
ampla publicidade ao conteudo, bem como controle social em sua formulacao, 
implcmcntacao e opcracionalizacao, observado o disposto na Lei no 10.650, de 
16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei n° 11.445, de 2007, (BRASIL, 2010).

O art. 18, da Lei 12.305/2010, enfatiza que a claboracao de piano munici
pal de gestao integrada de residuos solidos, nos termos previstos por esta Lei, 
e condicao para o Distrito Federal e os Municipios terem acessos a recursos 
da Uniao, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e services 
relacionados a limpeza urbana e ao manejo de residuos solidos, ou para serem 
beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de credito 
ou fomento para tal finalidade (BRASIL, 2010).

A Lei estabelece que os municipios tinham ate 2 de agosto de 2012 para 
claboracao de seus Pianos de Gestao integrada de Residuos Solidos,o fato e 
que mesmo com a publicacao da lei, passados mais de 2 anos do prazo, muitos 
municipios ainda nao possuem o piano elaborado, ou ainda estao elaborando. 
Estabelece ainda, que depois de elaborado seus pianos, os municipios tern ate 2 
de agosto de 2014 para acabar com os lixoes e encaminhar os residuos solidos 
para local ambientalmente adequado.

No entanto, a PNRS determina que nos pianos municipals de gestao in
tegrada de residuos solidos, serao priorizados no acesso aos recursos da Uniao 
os Municipios que implantarem a coleta seletiva com a participacao de coop- 
erativas ou outras formas de associacao de catadores de materials reutilizaveis 
e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda. Todavia, para atender 
aos requisitos da lei, orienta-se encaminhar os rejeitos para aterros sanitarios, 
os quais devem obedecer as normas ambientais adequadas, sendo proibidas 
as seguintes atividades no local: utilizacao dos rejeitos como alimcntacao, cat-
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acao, criacao de animais domesticos e habitacdcs tcmporarias ou pcrmancntcs 
(BRASIL, 2010).

De acordo com aPN RS, sao previstos tambem nos pianos municipals, os 
conteudos minimos adotados por este devem contcr: diagnostico da situacao 
dos rcsiduos solidos gcrados no respectivo tcrritorio, contendo a origcm, o 
volume, a caractcrizacao dos rcsiduos e as formas de dcstinacao e disposicao 
final adotadas; idcntificacao de areas favoraveis para disposicao final ambien- 
talmente adequada de rejeitos, observado o piano diretor de que trata o § lo  do 
art. 182 da Constituicao Federal e o zoneamento ambiental, se houver; progra- 
mas e acocs de cducacao ambiental que promovam a nao gcracao, a rcducao, 
a rcutilizacao e a reciclagem de residuos solidos; mecanismos para a criacao de 
fontes de negocios, emprego e renda, mediante a valorizacao dos residuos so
lidos; metas de reducao, reutilizacao, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, 
com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposicao 
final ambientalmente adequada; descricao das formas e dos limites da partici- 
pacao do poder publico local na coleta seletiva e na logistica reversa, respeitado 
o disposto no art. 33, e de outras acoes relativas a responsabilidade compartil- 
hada pelo ciclo de vida dos produtos, entre outros (BRASIL, 2010).

Portanto, os pianos estaduais e municipals de gestao integrada de residu
os solidos devem tambem observar na sua formulacao as Leis n° 11.445 de 5 
de janeiro de 2007 da Politica Nacional de Saneamento basico e a Lei n° 9.795, 
de 27 de abril de 1999 da Politica Nacional de Educacao Ambiental, por serem 
ferramentas fundamentals para construcao da Politica Nacional de Residuos 
Solidos (BRASIL, 2010).

3.3 PRINCIPAIS ATORES DA PNRS

A Lei 12.305/2010 elenca como atores fundamentals para execucao da 
Politica Nacional de Residuos Solidos: a Uniao, o Distrito Federal, os Estados, 
os Municipios, os consumidores, as empresas e os fabricantes, contemplando e 
convocando desta forma a todos os componentes da sociedade, atraves da legiti- 
midade a fazerem parte da responsabilidade compartilhada, uma vez que todos, 
direta ou indiretamente participam do processo de geracao e producao excessiva 
de Residuos Solidos no pais.

A Politica Nacional de Residuos Solidos em seu capitulo III, define sobre 
as disposicoes gerais das responsabilidades dos geradores e do poder publico, 
respectivamente no art. 25, o poder publico, o setor empresarial e a coletividade 
sao responsaveis pela efetividade das acoes voltadas para assegurar a observancia
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da PoKtica Nacional de Residues Solidos e das dirctrizcs e demais dctcrminacbcs 
estabelecidas nesta Lei e em seu rcgulamcnto (BRASIL, 2010).

A PNRS dctcrmina no art. 26, que o titular dos services publicos de lim- 
peza urbana e de manejo de residuos solidos e responsavel pela organizacao e 
prcstacao direta ou indireta desses services, observados o respective) piano mu
nicipal de gestao integrada de residuos solidos, a Lei n° 11.445, de 2007, e as 
disposicdcs desta Lei e seu regulamento. Contudo, enfatiza-se no art. 29, que 
cabe ao poder publico atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar 
o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou a 
saude publica relacionado ao gerenciamento de residuos solidos. Portanto, e fun
damental destacar que a PNRS foca na obrigacao do poder publico em formular 
os pianos de gerenciamento de residuos solidos (BRASIL, 2010).

Trata-se no art. 28, da Lei 12.305/2010, sobre o papel do gerador de residu
os solidos domiciliares que tern cessada sua responsabilidade pelos residuos com 
a disponibilizacao adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, 
com a dcvolucao. Desta forma, evidencia-se da logistica reversa, a qual determina 
o retorno dos produtos apos o uso pelo consumidor, destacando-se os produtos 
considerados perigosos, tanto para saude, quanto para o meio ambiente, como 
por exemplo, os agrotoxicos, pilhas e baterias, pneus, oleos lubrificantes, lampa- 
das fluorescentes e produtos eletroeletronicos, devolvendo-os aos comerciantes 
ou distribuidores, os quais devolvem aos fabricantes ou importadores dos produ
tos e embalagens, que na oportunidade efetuarao a dcstinacao final ambiental- 
mente adequada (BRASIL, 2010).

No entanto, o art. 35, da PNRS refere-se a obrigacao dos consumidores, 
uma vez que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo piano municipal de gestao 
integrada de residuos solidos e na aplicacao do art. 33, estes devem: acondicionar 
adequadamente e de forma diferenciada os residuos solidos gerados; disponibi- 
lizar adequadamente os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis para coleta ou 
dcvolucao (BRASIL, 2010).

Em  consonancia com a PoKtica Nacional de Residuos Solidos, perante o 
art. 11, desta lcgislacao, cabe aos Estados: promover a intcgracao da organizacao, 
do planejamento e da cxccucao das funcocs publicas de interesse comum rela- 
cionadas a gestao dos residuos solidos nas regioes metropolitanas, aglomcracocs 
urbanas e microrregioes, nos termos da lei complementar estadual prevista no 
§ 3° do art. 25 da Const!tuicao Federal; controlar e fiscalizar as atividades dos 
geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo orgao estadual do Sisnama. Em 
seu paragrafo unico determina que a atuacao do Estado na forma do caput deve 
apoiar e priorizar as iniciativas do Municipio de soluebes consorciadas ou corn-
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par til hacks entre 2 (dois) ou mais Municipios (BRASIL, 2010).
Esta nova legislacao remete o papel e a responsabilidade das empresas, 

frente a tantos problemas ocasionados pela geracao de residuo solido, uma vez 
que estas sao promissoras na fabricacao de produtos e inscrcao no mercado con- 
sumidor. No entanto, o art. 31, da Politica Nacional de Residuos Solidos, deter- 
mina a responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comer- 
ciantes, sobre: investimento no desenvolvimento, na fabricacao e na colocacao 
no mercado de produtos: a) que sejam aptos, apos o uso pelo consumidor, a 
rcutilizacao, a reciclagem ou a outra forma de dcstinacao ambientalmente ad- 
equada; b) cuja fabricacao e uso gerem a menor quantidade de residuos solidos 
possivel; divulgacao de informacoes relativas as formas de evitar, reciclar e elimi- 
nar os residuos solidos associados a seus respectivos produtos (BRASIL, 2010).

Conforme a PNRS, propoe-se tambem as empresas, o art. 32, determi- 
nando que as embalagens devam ser fabricadas com materials que propiciem a 
reutilizacao ou a reciclagem. Desta forma, e importante destacar ainda, sobre a 
responsabilidade compartilhada e a logistica reversa, que tambem sao ferramen- 
tas fundamentals para estas observarem e colocar em pratica. Portanto, apartir 
das atribuicoes citadas, conforme a Lei da PNRS, a seguir demonstra-se de forma 
detalhada a competencia atribuida aos atores desta politica.

Quadro 2- Principals Atores da PNRS e suas atribuicoes

ATOR ATRIBUigOES

Uniao Elaborar o piano nacional de residuos solido sobre coordenapao do 
Ministerio do Meio Ambiente;
Transferir recursos para os mimicipios.

Distrito Federal Gestao integrada dos residuos solidos gerados em seu territorio; 
Fornecer ao orgao federal responsavel pela coordenapao do Sinir 
todas as informapoes necessarias sobre os residuos sob sua esfera 
de competencia na forma e na periodicidade estabelecidas em 
regimento.

Estados Promover a integra^ao da organiza^ao, do planejamento e 
da execu^ao das fun^oes publicas de interesse comum rela- 
cionadas a gestao dos residuos solidos nas regioes metropoli- 
tanas, aglomera^oes urbanas e microrregioes;
Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a 
licenciamento ambiental pelo orgao estadual do Sisnama; 
Elaborar o piano estadual de gestao integrado de residuos 
solidos;
Apoiar e priorizar as iniciativas do municipio de solu^oes 
consorciadas ou compartilhadas entre 02 (dois) ou mais 
municipios.
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Munidpios E lab o ra r  o  p iano  de ge stao  in tegrada de residuos so lidos; 
Im plantar a co leta seletiva co m  in clu sao de catadores de m aterials 
reciclaveis;
E  respo n savel pela  organ izapao e prestapao direta o u  indireta 
dos servipos pub licos de lim peza urban a e de m an ejo  de residuos 
so lidos;
R espon savel pela im plantapao da co m p o stagem ;
G e sta o  dos residuos so lidos gerados em  seu  territorio.
C essar danos lesivos ao m eio  am biente.

E m presas/com erciantes/ im p ortado - 
res/ fabricantes/d istribu idores.

Investimento no desenvolvimento, na fabrica^ao e na 
coloca^ao no mercado de produtos: a) que sejam aptos, 
apos o uso pelo consumidor, a reutiliza^ao, a reciclagem ou 
a outra forma de destina^ao ambientalmente adequada; b) 
cuja fabrica^ao e uso gerem a menor quantidade de residuos 
solidos possivel;
Divulga^ao de informa^oes relativas as formas de evitar, 
reciclar e eliminar os residuos solidos associados a seus 
respectivos produtos.
As embalagens devam ser fabricadas com materiais que 
propiciem a reutiliza^ao ou a reciclagem.

C o nsum idor Acondicionar adequadamente e de form a diferenciada 
os residuos solidos gerados;
Disponibilizar adequadamente os residuos solidos 
reutilizaveis e reciclaveis para a coleta ou devolugao, ou 
seja, de acordo com  cada tipo de residuo.

G erado r de reslduo  solido d o m id lia r Disponibilizar de forma adequada os residuos solidos para 
a coleta ou devolu^ao, separando em suas residencias os 
materiais organicos dos inorganicos.

Fonte: Elaborado a partir da analise da Lei n° 12.305/2010 da PNRS.

4. A GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO CENA- 
RIO DA ADMINISTRAgAO PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

Levando em conta alguns fatores que contribuem para o aumento e ger- 
acao excessiva de residuos solidos, como por exemplo, a producao de bens 
duraveis e nao duraveis, o consumismo, marcado pela nova era tecnologica, 
as migracbes para os grandes centros urbanos, que fortalecem o crescimento 
populacional, tornam-se elementos de dificil gerenciamento para as Adminis
tr a te s  Publicas municipals. Conforme afirma Silva, (2011, p. 275) “o crescente 
consumo e a falta de locais apropriados para o deposito do lixo, bem como a 
existencia de poucos centros de reciclagem, colocam as adm inistrates munici- 
pais numa situacao delicada” . Ainda, para reforcar a afirmativa, Monteiro et al 
(2001, p. 1) menciona que:
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Como um retrato desse universo de agao, ha de se considerar 
que mais de 70% dos municipios brasileiros possuem menos de 
20 mil habitantes, e que a concentragao urbana da populagao no 
pais ultrapassa a casa dos 80%. Isso reforga as preocupagoes com 
os problemas ambientais urbanos e, entre estes, o gerenciamento 
dos residuos solidos, cuja atribuigao pertence a esfera da admin- 
istegao publica local.

Em  conseqiiencia desses fatores, e que os Residuos Solidos aprcscntam-sc 
como um dos grandes problemas de degradacao ambiental atualmente, por afetar 
diretamente a qualidade do meio ambiente e conseqiientemente a qualidade de 
vida da humanidade. Por isto, gerencia-los de forma eficiente permitira que acbes 
danosas sejam evitadas, amenizadas ou acabadas.

Assim, vale destacar que a Const!tuicao Federal, em seu art. 23, incisos VI e 
IX, dispoe que os responsaveis pelos residuos solidos sao: a Uniao, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municipios, sob competencia comum, dispoe os incisos VI: 
proteger o meio ambiente e combater a poluicao em qualquer de suas formas; 
IX: promover programas de moradias e a melhoria das condicbes habitacionais e 
de saneamento basico. Ja  no art. 30, incisos I e V, expressa que e de competencia 
dos municipios em legislar sobre assuntos de interesse local, na organizacao de 
seus services publicos, envolvendo assim, a limpeza urbana.

No entanto, a Lei N ° 12.305 de 2 de agosto de 2010 que trata essencial- 
mente dos Residuos Solidos dos municipios, obedecendo aos dispositivos con- 
stitucionais, conforme art. 10, enfatiza que incumbe ao Distrito Federal e aos 
Municipios a gestao integrada dos residuos solidos gerados nos respectivos ter- 
ritorios, sem prejuizo das competencias de controle e fiscalizacao dos orgaos 
federais e estaduais do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) do 
Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) e do Sistema Unico de Atcncao 
a Sanidade Agropecuaria (Suasa), bem como da responsabilidade do gerador pelo 
gerenciamento de residuos, consoante o estabelecido nesta Lei.

Ainda de acordo com a Lei N ° 12.305, de 2 de agosto de 2010, em seu 
capitulo II, inciso X, considera que o gerenciamento de residuos solidos e o con- 
junto de acbes exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinacao final ambientalmente adequada dos residuos 
solidos e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com 
piano municipal de gestao integrada de residuos solidos ou com piano de ger
enciamento de residuos solidos, exigidos na forma desta Lei. Ainda assim, Silva 
(2011, p. 275), destaca que: “Gerir os residuos solidos vai alem da coleta, uma vez 
que os municipios ja realizam a coleta dos residuos, a grande questao reside no



manejo dos mesmos” . Dessa forma, entende-se que gerir os residues solidos e 
o ato de administrar todas as acdcs, das quais necessitam para serem eliminadas.

A PNRS, que tambem dispoe sobre as diretrizes aplicaveis aos residues 
solidos, estabelece que na gestao e gerenciamento de residuos solidos, deve ser 
observada a seguinte ordem de prioridade: nao gcracao, rcducao, rcutilizacao, re- 
ciclagem, tratamento dos residuos solidos e disposicao final ambientalmente ad- 
equada dos rejeitos. No entanto, compreende-se a importancia de tais diretrizes 
para as Adm inistrates Publicas no momento de claboracao de seus pianos de 
gestao dos residuos solidos (BRASIL, 2010).

A seguir demonstra-se apartir do Portal da transparencia do Governo fed
eral, atraves dos quadros 3 e 4, as transferencias de recursos federais para os Esta- 
dos da Regiao Nordeste, e para todos os Estados brasileiros, o Distrito Federal e 
os Organismos multigovernamentais, observando-se assim que as transferencias 
de recursos, tanto para a regiao Nordeste quanto para os Estados brasileiros de 
forma geral, com base nos anos 2008 a 2013, antes e depois da PNRS, sofrem 
variacdcs e declinios nos valores transferidos para execucao de acdcs relacionadas 
com a Politica Nacional de Residuos Solidos.

Quadro-3 Trans ferencia de recursos Federais para os Estados 
da Regiao Nordeste, com base nos anos 2008 a 2013.

E S T A D O

A N  G)

2008 (R$) 2009  (R$) 2010(R $) 2011(R $) 2012(R $) 2013(R $)

Piaui 939.562,69 195.045,86 564 .880,85 4.446.395,81 3 .024 .954,73

A lagoas 225 .649,00 239 .784 ,00 61 .965,36 180.876,88 1.528.603,33 99.610,00

Ceara 1.873.629,69 1.779.739,93 121 .349,44 611.179,35 4 .320 .896,10 1.485.000,00

P ern am buco 739.897,00 — 340 .812 ,47 441 .480,16 573 .285,57 7.441,45

R io G ran de 
d o  N o rte

639.982,89 99 .965,00 1.194.246,32 1.362.300,00 7 .095 .140,34 133.000,00

B ahia 965.801,00 631 .053 ,82 509 .668 ,72 1.845.246,68 2 .134 .375,76 670 .420,00

Paraiba 60.000,00 220 .000 ,00 1.120.783,68 287 .124,03 2 .449 .073,00 769 .897,00

M aranhao 1 .009 .643,44 270 .666 ,27 3 .502.532,80 4 .758 .355,89 2.318 .049 ,00

Sergipe 61 .965,36 552 .685,70 744.750,00 594.000,00

T otal p o r  
A n o

5.444 .522,27 4.237.197,41 4 .172.177,96 8 .795.620,75 28.050 .875 ,80
9 .102 .372,18
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Quadro 4 — Transferencia de Recursos Federais para os Estados brasileiros, o Dis
trito Federal e os Organismos Multigovernamentais, com base nos anos 2008 a 2013.

F.STADO
ANO

a o o s m i 200901$) 201001$) 2 0 1 1 0 1 $ ) 201202$) 2 0 1 .3 m )

Piaui 939.562,69 195.045,86 564.880,85 4.446.395,81 3.024.954,73
Alagoas 225.649,00 239.784,00 61.965,36 180.876,88 1.528.603,33 99.610,00
Ceara 1.873.629,69 1.779.739,93 121.349,44 611.179,35 4.320.896,10 1.485.000,00
Pernambuco 739.897,00 340.812,47 441.480,16 573.285,57 7.441,45
Rio Grande do 
Norte 639.982,89 99.965,00 1.194.246,32 1.362.300,00 7.095.140,34 133.000,00
Bahia 965.801,00 631.053,82 509.668,72 1.845.246,68 2.134.375,76 670.420,00
Paraiba 60.000,00 220.000,00 1.120.783,68 287.124,03 2.449.073,00 769.897,00
Maranhao 1.009.643,44 270.666,27 3.502.532,80 4.758.355,89 2.318.049,00
Sergipe 61.965,36 552.685,70 744.750,00 594.000,00
Acre 939.562,69 195.045,86 564.880,85 4.446.395,81 3.024.954,73
Distrito Federal 5.856.726,78 10.000,00 828.673,28 6.050.000,00 1.071.497,71 1.079.191,88
Minas Gerais 1.873.090,93 1.398.062,35 1.368.429,91 13.187.968,65 16.381.879,47 3.193.226,83
Para 576.000,00 338.497,07 1.041.205,90 2.479.503,02 462.515,49
Santa Catarina 1.385.500,00 4.240.495,49 226.070,00
Amapa 60.000,00 47.284,33
Goias 945.888,81 491.597,66 661.213,57 1.425.886,21 3.794.502,67 501.348,37
Parana 641.109,07 3.694.651,16 1.581.022,50 13.083.627,10 19.107.810,77 4.335.633,85
Rio de Janeiro 1.289.062,52 143.174,89 706.105,07 1.075.500,81 2.246.880,81 2.254.468,73
Rio Grande 
do Sul 583.689,74 1.384.151,58 314.064,29 3.219.995,31 5.866.938,18 6.288.110,43
Sao Paulo 1.138.000,00 935.632,00 2.638.360,00 8.412.982,73 7.156.455,74 3.349.393,21
Mato Grosso 
do Sul 140.975,94 1.791.583,60 34.726,72 2.267.081,72 4.195.890,18 4.788.435,84
Tocantins 283.799,23 309.126,80 57.192,80 485.148,93
Roraima 36.000,00 600.000,00 274.000,00
Mato Grosso 170.685,68 795.816,38 690.165,20 280.000,00
Rondonia 176.064,00 501.756,00 1.120.479,39
Espirito Santo 759.999,36 4.784.535,68 1.650.310,58 527.290,70
Amazonas 3.732.500,00
Organismos
Multigoverna
mentais

782.599,60 573.300,00

Total por ano 270.041.573,40 15.146.690, 39 14.093.845,84 69.251.537,20 103.259.833,86 40.260.312,24
Fonte: Portal da Transparencia do Governo Federal, 2014.

No entanto, com base nos quadros 3 e 4, verifica-se que o montante 
transferido em 2008, antes da Lei 12.305/2010, para todos os Estados bra
sileiros foi de R$ 270.041.573,40 e em 2013, tres anos apos aprova^ao da Lei,
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o valor investido foi de apenas R$ 40.260.312,24, portanto, isso significa uma 
descontinuidade desta Politica, uma vez que para execucao das acocs a que se 
propoe a lei e necessario recursos. Todavia, quando se compara com os Estados 
da regiao Nordeste,verifica-se que em 2008 as transferencias eram baixas to- 
talizando um montante de R$ 5.444.522,27, mas ao longo dos anos analisados, 
estes sofrem oscila^oes, sendo que em 2012, foi o ano que a regiao nordeste 
recebeu mais recursos, totalizando R$ 28.050.875,80, mas em 2013 os estados 
da regiao nordeste receberam apenas R$ 9.102.372,18. Entao, isto significa um 
retardamento nas acocs que devem ser desenvolvidas em relacao a PNRS.

Portanto, trata-se no topico a seguir da Gestao de Residuos Solidos no 
Cariri Ocidental da Paraiba, demonstrando atraves do quadro 5 as transferen
cias de recursos federais aos municipios da Paraiba com base nos anos 2008 a 
2013.

4.1 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO CARIRI OCIDENTAL 
DA PARAIBA

Frente aos diversos problemas ambientais, a Gestao dos Residuos Solidos 
tern enfrentado desafios um tanto quanto avassaladores, pois a gcracao de residu
os solidos urbanos apresenta-se cada vez mais em grande escala. Desta forma, 
os municipios tern por intensa responsabilidade gerencia-los da melhor forma 
possivel, preconizando a rcducao, rcutilizacao, reciclagem, a coleta seletiva e a 
disposicao ambientalmente adequada, como previsto na Lei 12.305/2010, a total 
responsabilidade dos municipios em gerenciar seus residuos urbanos conforme 
seus tipos, suas classificacocs ou cspccificacocs geradas de acordo com cada ativi- 
dade, assim como de acordo com sua territorialidade, como desperta Beserra, Ar- 
coverde e Aguiar (2012, p.9): “ scria um erro, portanto, afirmar que nao ha como 
solucionar todos os problemas sem reconhecer os limites territorials e adminis- 
trativos. Cada cidade, cada estado ou cada pais possui ainda as suas difcrcncas 
geograficas, culturais, etc” . Assim e possivel compreender que cada ente federado 
deva conhecer seu territorio para executar uma gestao mais eficiente.

O Estado da Paraiba situado na regiao Nordeste, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, “comporta uma populacao de 
3.914.421 habitantes, estimativa para o ano de 2013, com area de 56.469,778 
km2, abrange 223 municipios e possui densidade demografica de 66, 70 hab- 
itante por km2, sua capital e Joao Pessoa” . Desses 223 municipios, 17 estao 
localizados na microrregiao do Cariri Ocidental que sao as seguintes cidades: 
Amparo, Assuncao, Camalau, Congo, Coxixola, Livramento, Monteiro, Ouro
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Velho, Parari, Sao Joao do Tigrc, Sao Jose dos Cordeiros, Sao Sebastiao do 
umbuzciro, Scrra Branca, Sume, Taperoa e Zabele.

No entanto, tendo em vista a importancia de claboracao do Plano Es- 
tadual de Residuos Solidos, como estabelece a Politica nacional de Residuos 
Solidos, sendo condicionante para os entes federados gerirem seus residuos so
lidos de maneira adequada,assim como tambem para obterem recursos federais, 
na Paraiba o piano ainda encontra-se em fase de claboracao, que de acordo com 
o site Cariri em Foco (2013), O Governo da Paraiba, por meio da Secretaria de 
Estado dos Recursos Hidricos, do Meio Ambiente e da Ciencia e Tecnologia, 
esta convidando os prefeitos para participar da validacao da proposta de re
gion alizacao da gestao integrada de residuos solidos. A proposta a ser validada 
visa orientar as interven^oes no setor de residuos solidos, sobretudo no plane - 
jamento e dcfinicao de solucbcs integradas e consorciadas, tomando por base a 
Lei Federal e Estadual de Saneamento Basico, a Lei dos Consorcios Publicos e 
a Lei 12.305/2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Solidos.

A PNRS estabelece o dever dos municipios em gerir seus residuos so
lidos desde a gcracao, a coleta, o transporte, o tratamento e o destino final am- 
bientalmente adequado, todavia para que ocorra uma boa gestao neste sentido 
e necessario ter recursos financeiros, uma vez que sua falta acarreta em serios 
problemas de gestao. Em  observancia a este fator, Caldas (2011, p. 87), demon- 
stra em sua pesquisa que: “a cobranca de taxas e impostos pode proporcionar 
sustentabilidade financeira aos municipios, na medida em que sao utilizados para 
este fim” . Entao se enfatiza que nao e facil gerenciar os residuos solidos sem 
dinheiro, uma vez que os recursos municipais nao sao suficientes para atender tal 
demanda, necessitando, porem de recursos federais.

Para melhor compreensao acerca dos recursos federais, repassados aos 
municipios, em sua pesquisa a partir de dados de 2009, Silva (2011, p.113-114), 
esclarece que:

Os percentuais mais representativos das receitas por tungao, 
em relagao a receita orcjamentaria do Cariri Paraibano em 2009, 
sao: as receitas tributarias, as transferencias intergovernamentais 
da Uniao, as transferencias correntes, as transferencias multig- 
overnamentais, a participagao da receita da Uniao, a Cota FPM 
(Fundo de participagao dos Municipios). Como exemplo de per
centuais temos a participagao da receita da Uniao em relagao a 
receita orgamentaria de 65, 63291%, demonstrando que a maioria 
dos municipios do Cariri Paraibano ainda e bastante dependente 
dos repasses do governo federal, nao agregando em suas receitas 
muitos impostos e contribuigoes.



A partir do exposto, e evidentemente tratando da G estao dos 
residuos solidos no Cariri Ocidental da Paraiba, relata Brasil (2008, p. 
59), que “ Os services de manejo dos residuos solidos com preendem  a 
coleta, a lim peza publica bem com o a destina^ao final desses residuos, 
e exercem um forte im pacto no or^amento das a d m in istra te s  munici- 
pais, podendo atingir 20,0%  dos gastos da municipalidade” . Para es- 
clarecimento da ideia, e para realidade do Cariri, Caldas (2011, p. 86) 
dem onstra que, “ a taxa de lixo e cobrada apenas por 24,14%  dos munici- 
pios do Cariri. O Cariri Ocidental aplica menos a taxa de coleta de lixo 
(17,65%) que o Oriental (33,33% )” . Como gerenciar a coleta de residuos 
solidos? Conseqiientemente, esse fator revela a falta de recursos prop- 
rios para gestao dos residuos, deixando boa parte dos municipios do 
Cariri Ocidental na dependencia de recursos estaduais e federais, o que 
talvez seja um obstaculo para o desenvolvimento das questoes que en- 
volvem o meio ambiente.

A seguir, o quadro 5 demonstra as transferencias de recursos fed
erais destinados ao program a de residuos solidos urbanos do Estado da 
Paraiba e Municipios, apresenta dados que revelam que dos 223 munici
pios paraibanos, apenas 17 receberam transferencias de recursos federais 
para desenvolver a^oes relacionadas com a Politica Nacional de Residuos 
Solidos.

D essa forma, verifica-se tambem que, no Cariri Ocidental onde estao 
localizado 17 municipios, apenas 02 foram contemplados com recursos, que 
e o caso de Taperoa e Sume. N o entanto, isso significa uma atrofia para o 
desenvolvimento na regiao do Cariri Ocidental, nas a^oes relacionadas aos 
residuos solidos, uma vez que 15 municipios dessa regiao nao receberam 
recursos para executar as a^oes propostas pela PNRS. Portanto, levando em 
considera^ao os anos 2008 e 2009 antes da lei e 2010, 2011, 2012 e 2013, 
depois da lei, observa-se que os montantes de recursos repassados tiveram 
um aumento consideravel, ja que no periodo de 2008 o repasse para o E s 
tado da Paraiba foi de R$ 60.000,00 e o ultimo em rela^ao ao ano 2013, foi 
de R$ 769.897,00.
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Quadro 5 - Transferencia de recursos Federais destinados ao Programa de 
Residuos Solidos Urbanos aos Munidpios da Paraiba.

Acao Mumclpio 2008(R$) 2009(R$) 2010(R$) 2011(R$) 2012(R$) 2013(R$)

11KO - Implantacao, 
Ampliacao ou Melhona 
do Sistema Publico de 
Coleta, Tratamento e Des- 
tinacao Final de Residuos 
Solidos para a Prevencao 
e Controle de Agravos 
em Mumclpios de ate 
30.000 Habitantes ou com 
Risco de Transmissao de 
Dengue.

Itaporanga Nao 40.000,00 Nao 60.000,00 Nao Nao

Taperoa Nao 180.000,00 Nao Nao Nao Nao

86AA - Desenvolvi- 
mento Institucional para 
a Gestao Integrada de 
Residuos Solidos Urbanos

Paraiba Nao Nao 602.203,37 Nao Nao Nao

1161 - Apoio a Sistemas 
Publicos de Manejo de 
Residuos Solidos em 
Mumclpios com mais 
de 50 mil Habitantes ou 
Integrantes de Regioes 
Metropolitanas

Joao Pessoa Nao Nao 416.180^31 27.124,03 Nao Nao

002N - Apoio a Im
plantacao, Ampliacao, 
Mellioria do Sistema 
Publico de Coleta, Trata
mento e Destmacao Final 
de Residuos Solidos para 
Prevencao e Controle de 
Agravos em Mumclpios 
com Populacao acnna de 
250 mil Habitantes ou em 
Regioes Metropolitanas

Paraiba Nao Nao 102.400,00 Nao Nao Nao

10GG - Implantacao e 
Mellioria de Sistemas 
Publicos de Manejo de 
Residuos Solidos em 
Mumclpios de ate 50.000 
Habitantes, Exclusive de 
Regioes Metropolitanas 
ou Regioes Integradas 
de Desenvolvnnento 
Economico (RIDE)

Santa Luzia Nao Nao Nao 200.000,00 Nao Nao
Alagoa
Nova Nao Nao Nao Nao 244.897,00 Nao

Boa Ven
tura Nao Nao Nao Nao 244.897,00 Nao
Bom  
Sucesso

Nao Nao Nao Nao 244.897,00 Nao
Bomto de 
Santa Fe Nao Nao Nao Nao 244.897,00 Nao
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Diamante 
Em as Nao Nao Nao Nao 244.897,00 Nao
Itapor-
anga Nao Nao Nao Nao 244.897,00 Nao

Juru Nao Nao Nao Nao 244.897,00 Nao
Ollio
D ’Agua Nao Nao Nao Nao 244.897,00 Nao

Sume Nao Nao Nao Nao 245.000,00 Nao
Santa
Luzia Nao Nao Nao Nao Nao 200.0000,00

Santana 
de Man- 
gueira

Nao Nao Nao Nao Nao 244.897,00

Sao
lose do 
Bonfim

Nao Nao Nao Nao Nao 250.000,00

Sao
Mamede Nao Nao Nao Nao Nao 75.000,00

3984 -  Implan- 
taeao, ampliacao ou 
melhoria do sistema 
de coleta, tratamento 
e destmaeao final 
de reslduos solidos 
para preveneao e 
controle de agravos 
de mumclpios de ate 
30.000 habitantes 
ou elevados risco 
de transmissao de 
dengue.

Uirauna 60.000,00 Nao Nao Nao Nao Nao

TOTAL PO RA NO 60.000,00 220.000,00 1.120.783,68 287.124,03 2.449.073,00 769.897,00

Fonte: Portal da Transparencia do Governo Federal, 2014.

5. GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SER- 
RA BRANCA-PB

O municipio de Serra Branca esta localizado na microrregiao do 
Cariri Ocidental, no Estado da Paraiba, situado a 238 km da capital Joao  
Pessoa. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es- 
tatistica (IB G E) com portava uma popula^ao no ano de 2010 de aprox- 
imadamente 12.973 habitantes, sendo 4.554 residentes na zona rural e 
8.417 residentes na zona urbana, sua area territorial e de 686, 915 km2, 
com densidade dem ografica de 17,76 hab./km 2. A seguir, foto da Serra do 
Jatoba, a pedra branca que da o nome a esta cidade considerada principal 
atra^ao turistica.
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Foto 1: Serra do Jatoba- Serra Branca-PB, foto tirada pela pesquisadora em: 02/04/2010.

A seguir, trata-se, portanto da pcrccpcao do a tor local envolvido direto ou 
indiretamente com o processo de Gestao dos residuos solidos no munidpio de 
Serra Branca, realizada atraves de entrevista semi-estruturada, com perguntas 
abertas e objetivas, na intcncao de compreender o funcionamento da Gestao de 
Residuos Solidos municipals, verificando se esta em consonancia com a PNRS 
ou nao. Dessa forma, o principal ator entrevistado foi: a Prefeitura Municipal, 
especificamente a Secretaria de Obras e Services Urbanos, responsavel pelo 
gerenciamento dos residuos solidos.

De acordo com a Secretaria de obras e services urbanos, assim como a 
realidade que apresenta outros municlpios da regiao Nordeste, segundo Gomes 
e Andrade (2011, p. 215) “ 866 municlpios da regiao, em 2009, ainda praticava a 
modalidade de lixao como recurso para encaminhamento do seu lixo” . Forma 
inadequada de disposicao, mas que a principio e uma solucao encontrada pelos 
municlpios para descartarem seu lixo urbano. Desta forma, em Serra Branca, 
atualmente, os residuos solidos tambem sao depositados em lixao a ceu ab- 
erto, localizado no sitio Lagoinha zona rural do munidpio, percorrendo uma 
margem de 3 km, na altura da estrada de barro que da acesso ao munidpio 
de Coxixola-Pb. Abrange uma area medindo aproximadamente de 4 a 5 hec
tares de terreno,no local ha presenca de 6 catadores de materials reciclaveis, 
que trabalham de forma individual e nao recebem nenhuma contribuicao desta 
Secretaria. Todavia, nao existe no munidpio associacao e nem cooperativa de
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catadores. A seguir fotos que rcprcscntam as abordagens.

Fotos: I in trad a do lixao /  Lixao de Serra Branca-PB 
Fotos tiradas pela pcsquisadora, em: 05/08/2013.

A coleta de residuos solidos na zona urbana e realizada de segunda a 
sabado, nas mas centrais e nos bairros da cidade, atraves de 2 tratores com 
carrocoes abertos que pertencem a administracao municipal e por mais 3 cam- 
inhoes que sao locados pela prefeitura para realiza^ao do trabalho,recolhendo 
os residuos solidos nas residencias e no comercio local. No entanto, na zona 
rural do municipio a coleta nao acontece em nenhuma localidade, ja os Dis- 
tritos de Santa Luzia do Cariri e Sucuru sao contemplados com os servi^os

de coleta.
Foto: Caminhao de coleta do lixo 

Foto tirada pela pesquisadora, em: 05/08/2013.
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Os residues coletados pelo orgao gestor sao os seguintes: domiciliar, os 
da construcao civil, varricao de mas, gerados pelo comercio local, podas de ar- 
vores, gerados pelas atividades hospitalares, limpeza de currais e restos de ani- 
mais mortos. Portanto, estima-se que a producao diaria, em media, de residuos 
solidos no municipio e de 3 toneladas/dia, que semanalmente corresponde a 
18 toneladas, mensalmente 72 toneladas, totalizando uma quantidade de 864 
toneladas por ano. Isso sem levar em conta as datas comemorativas, tanto do 
municipio, quanto nacionais, em que o comercio local vende mais e conse- 
qiientemente produz mais residuo, assim como nos domicilios do municipio 
tambem.

Em  relacao aos residuos hospitalares ou dos services basicos de saude, 
os quais apresentam riscos a saude humana, estes sao depositados direto no 
lixao, sendo que no local cava-se um buraco no chao com 2m de profundidade 
por 3m de largura, onde sao depositados tais residuos, e quando este local nao 
suporta mais, e feito outro buraco para deposita-los. Assim, de acordo com 
o Ministerio da Saude (2006 ,p. 12) “ o descarte inadequado de residuos tern 
produzido passivos ambientais capazes de colocar em risco e comprometer os 
recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gcracbcs” . Desta 
forma, e imprescindivel uma atcncao mais redobrada pela gestao de residuos 
solidos hospitalares, a fim de contribuir com a diminuicao ou climinacao dos 
riscos a saude, tanto do meio ambiente como da saude humana na forma de 
descarte destes residuos.

Ainda de acordo com a referida secretaria, o municipio de Serra Branca, 
atualmente esta em fase de claboracao do Plano Municipal de Residuos Solido, 
em parceria com o Estado da Paraiba, onde o governo em face de claboracao 
do Plano Estadual de Gestao dos residuos solidos convocou todos os prefei- 
tos municipais atraves da proposta de rcgionalizacao da Gestao Integrada de 
Residuo Solido a se fazerem presentes numa reuniao para discussao do Plano e 
diagnostico dos residuos municipais da Paraiba.

De acordo com o Secretario de Obras, a primeira etapa da proposta re- 
alizada foi aplicacao de um questionario, ja a segunda etapa foi a rcalizacao de 
uma capacitacao no municipio para Agentes Comunitarios de Saude (ACS) e 
os Garis, e a terceira etapa ainda estao sendo aguardada pelo municipio. Conse- 
qiientemente, os Agentes Comunitarios de Saude serao os mediadores junto a 
populacao para conscientizarem quanto a rcducao da producao de lixo gerada 
por estes, alem do mais orientar para scparacao do lixo domiciliar, informou o 
secretario.
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Alem desses encaminhamentos, Scrra Branca foi escolhida de acordo 
com sua populacao, que e abaixo de 20 mil habitantes, sendo visitada pela Su- 
perintendencia da Administracao do Meio Ambiente (SUDEMA) e pela Secre- 
taria dos Recursos Hidricos, do Meio Ambiente da Ciencia e Tecnologia, para 
rcalizacao da segunda etapa do Plano, o qual esta sendo elaborado pelo munici- 
pio em parceria com a Universidade Federal da Paraiba (UFPB). Serra Branca 
sera a sede executora do Projeto de gestao integrada de residuos solidos, a qual 
atendera a mais seis outros municipios da regiao.

Enfatiza-se que os maiores problemas enfrentados pela Gestao de 
residuos solidos e a falta de recursos proprios, local de disposicao final inad- 
equado e desproporcional ao tamanho da cidade para comportar a quantidade 
de residuos gerados no municipio e estes ficando a ceu aberto. No qual, devido 
o excesso de lixo no local, a cada 2 meses um trator modelo retro escavadeira 
e deslocada para o lixao para fazer a remocao, ou seja, espalhar e aterrar os 
residuos em forma de camadas, apenas para ameniza-los, de tal forma que com- 
porte mais lixo no local. Ja  em relacao aos residuos solidos eletronicos, cava-se 
um buraco de 1,5m de largura por 1,5m de profundidade para enterra-los.

Dessa forma, menciona que nao existe orcamento direcionado especifi- 
camente para a Gestao de residuos solidos, sendo que este custa mensalmente 
para o municipio R$ 9.000,000 (nove mil reais), pagamentos direcionados a 
locacao dos 3 caminhoes que coletam o lixo, os quais pertencem a particulares, 
assim como para o combustivel dos 2 tratores que sao do municipio, mas que 
tambem fazem a coleta. Portanto, de acordo com o Instituto Brasileiro de Ge- 
ografia e Estatistica (2012), “no municipio de Serra Branca nao existe taxa de 
coleta de lixo e nem taxa de limpeza urbana” .

6. ALTERNATIVAS CONSORCIADAS DE GESTAO DE RESIDU
OS SOLIDOS

O art. 241 da Constituicao Federal de 1988 determina que “a Uniao, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municipios disciplinarao por meio de lei os 
consorcios publicos e os convenios de coopcracao entre os entes federados, 
autorizando a gestao associada de services publicos” . Dessa forma, a institu- 
cionalizacao da Lei 11.107 de 6 de abril de 2005 regulamentou o artigo citado 
anteriormente. A lei estabelece normas gerais de contratacao de consorcios 
publicos, para rcalizacao de objetivos de interesse comum.

Diante do exposto e para entender a tematica supracitada, nota-se que 
um consorcio e, portanto, a juncao entre dois ou mais entes da fcdcracao, seja
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na forma: Municipio com Municipio, Estado com Estado, Municipio com Es- 
tado, Estado com Uniao ou Munidpios, Estados e Uniao, onde sua finalidade 
e prestar services publicos, visando interesse coletivo sem fins lucrativos. No 
entanto, de acordo com o Decreto n° 6.017 de 17 de janeiro de 2007, que regu- 
lamenta a Lei n° 11.107/2005, consorcio publico e:

Art. 2° Pessoa juridica formada exclusivamente por entes da 
Federagao, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer 
relagoes de cooperagao federativa, inclusive a realizagao de obje- 
tivos de interesse comum, constituida como associagao publica, 
com personalidade juridica de direito publico e natureza autarqui- 
ca, ou como pessoa juridica de direito privado, sem fins economi- 
cos (BRASIL, 2007).

De acordo com o Decreto n° 6.017/2007, “os consorcios publicos con- 
stituem-se como a sso c ia te s” , podendo estes prestar servi^o para desenvolv- 
er a regiao, onde os mais constantes sao: saude, cducacao, services publicos, 
saneamento basico, obra publica, meio ambiente, turismo e desenvolvimento 
urbano. Assim, a legitimidade dos Consorcios Publicos contribuiu significativa- 
mente para sanar problemas nestas areas, referidas anteriormente, uma vez que 
estes estao voltados para atender a determinadas necessidades da sociedade, 
promovendo, dessa forma, direitos e ofertando qualidade nos services publi
cos prestados a populacao. Contudo, vale destacar tal importancia de um con
sorcio publico no gerenciamento de residuos solidos, onde a Gestao Publica, 
na maioria das vezes enfrentam problemas comuns, sendo mais contundente 
unir-se a outras gestoes para viabilizar acoes conjuntas, a fim de solucionar tais 
problemas.

Outro fator importante na obtencao de consorcios publicos e destacado 
pelo art. 45, da Lei 12.305/2010 da PNRS, no qual se enfatiza que: “ Os con
sorcios Publicos constituidos, nos termos da Lei n° 11.107, de 2005, com o 
objetivo de viabilizar a dcsccntralizacao e a prestacao de services publicos que 
envolvam residuos solidos, tern prioridade na obtencao dos incentivos institui- 
dos pelo Governo Federal” . Esse requisito e pcca fundamental para os entes 
federativos que se consorciam obterem recursos federais, uma vez que atendam 
aos requisites estabelecidos pela lei (BRASIL, 2010).

Alguns fatores devem ser considerados pelos munidpios ao decidirem 
adotar formas consorciadas para resolver os problemas de gestao de residuos 
solidos, onde alguns se apresentam em pequena territorialidade, devendo assim 
unir-se a outros para desempenho de uma melhor gestao. Dessa forma, destaca
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Calcic ran (2013, p. 108) que:

As maiorias dos municipios sao de pequeno porte o que difi- 
culta a implantagao e gestao de residuos, de forma adequada, pela 
propria municipalidade, o que tem levando os municipios a neg- 
ligenciarem nessa area ou buscarem novas formas de adminis- 
tragao, como por exemplo, terceirizar ou conceder esses servigos 
ou entao, partir para uma das formas de administragao indireta.

Tratando, portanto, da adocao a formas consorciadas no Brasil, de forma 
geral, e de acordo com Prates (p.13) “de um total de 5.564 municipios brasilei- 
ros, 4.537 declararam fazer parte de alguma modalidade de Consorcio Publico 
Municipal, seja com Estado, com a Uniao ou intermunicipal. Isso representa 
impressionantes 81,5% do total de municipios brasileiros” . Assim, podemos 
considerar que este percentual e significativo nas formas consorciadas de modo 
geral, uma vez que apenas 18,5% destes municipios nao estao inseridos em 
consorcios.

Levando em con side racao que os consorcios publicos contribuem signi- 
ficativamente em mudancas na gestao e manejo dos residuos solidos, segundo 
Monteiro et al (2001, p.5), “como a gestao de residuos solidos e uma atividade 
essencialmente municipal e as atividades que a compoe se restringem ao ter- 
ritorio do Municipio, nao sao muito comuns no Brasil as solucocs consorciad
as, a nao ser quando se trata de dcstinacao final em aterros” . Para tal afirmacao, 
e importante frisar que a opcao para consorcio publico nesta modalidade, e 
uma ferramenta fundamental para cxccucao e desempenho das atividades que 
envolvem os residuos solidos e seu gerenciamento, por estes apresentarem-se 
como formas eficientes de associativismo, sendo, portanto, mais facil adquir- 
irem vantagens quando estao consorciados, entre elas recursos federais.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico - PNSB 2008, 61,2% 
das prestadoras dos servi^os de manejo dos residuos solidos eram entidades 
vinculadas a administracao direta do poder publico; 34,5%, empresas privadas 
sob o regime de concessao publica ou tcrccirizacao; e 4,3%, entidades organi- 
zadas sob a forma de autarquias, empresas publicas, sociedades de economia 
mista e consorcios.

Diante de tais cxplanacdcs, de acordo com o portal Paraiba Mix 
(2013), a criacao do consorcio para gestao dos residuos solidos entre Sume e 
Serra Branca, aconteceu antes da sancao da Lei que criou a Politica Nacional 
de Residuos Solidos, instaladas apartir de 2005, as gestoes municipais somaram 
csforcos para encaminhar uma solucao conjunta para a coleta e tratamento do
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lixo das duas cidades.
Con forme o portal Paraiba Mix (2013), a solucao tecnica encontrada 

pelo consorcio das duas prefeituras juntamente com a FUNASA obviamente 
foi a construcao de um aterro sanitario. A prefeitura de Serra Branca arcou 
com a aquisicao do terreno e a prefeitura de Sume com a elaboracao do projeto 
tecnico. O aterro sanitario foi aprovado pelos tecnicos da FUNASA e esta in- 
stituicao decidiu-se pelo financiamento da obra a ser construida em etapas. Por 
decisao da FUNASA, financiadora da obra, o convenio foi celebrado na pri- 
meira etapa com o municipio de Sume. Assim, o municipio de Serra Branca nao 
tinha poderes para assinar contratos, tirar licencas ambientais, fazer licitacbes, 
contratar construtora, dar ordens de services para iniciar nem paralisar obras.

Ainda segundo reportagem do site Paraiba mix (2013) A PAM, 
uma organizacao nao governamental de autodenominados ecologistas, sediada 
em Campina Grande, acionou o Ministerio Publico para suspender a obra em 
curso. Em  sua alcgacao a O N G  acusou os gestores de estarem construindo um 
LIXAO  entre os municipios de Sume e Serra Branca. Para tanto se prevalece- 
ram de um desencontro na libcracao das licencas ambientais solicitadas pela 
prefeitura de Sume a SUDEMA.

7. METODOLOGIA

A atual pesquisa caracterizou-se como bibliografica que de acordo com 
Assis (p.19) sao “ fontes secundarias: livros e outros documentos bibliografi- 
cos” . Neste caso pode ser desenvolvida com base em material ja elaborado. A s
sim, neste trabalho, utilizou-se fonte de dados secundarios como a internet, sites 
oficiais, publicacoes de instituicdcs nao governamentais, livros, artigos cienti- 
ficos, manuais, tese e disscrtacao, entre outras. Tambem se utilizou a pesquisa 
documental, que de acordo com Assis (p. 19) sao “documentos primarios, orig- 
inais chamados “ de primeira mao” , isto e, ainda nao utilizados em estudos ou 
pesquisas: dados estatisticos, documentos historicos, correspondencia epistolar 
de personalidades etc” . Entende-se assim que esta pesquisa e aquela que ainda 
nao foi estudada. Contudo, analisou-se a Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, 
da Politica Nacional de Residuos Solidos.

Caracterizada tambem como pesquisa qualitativa que segundo, Assis (p. 
20), “e uma pesquisa descritiva, cujas informacoes nao sao quantificaveis; os 
dados obtidos sao analisados indutivamente” . Neste tipo de pesquisa, se procu- 
ra conhecer o que esta sendo pesquisado no trabalho cientifico. Para tanto, o 
Municipio a ser analisado o processo de Gestao dos Residuos Solidos e Serra
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Branca-PB, localizada na microrrcgiao do Garin Ocidental, com area territorial 
de 687 km2, e com populacao de aproximadamente 12.973 habitantes, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2010).

De acordo com Assis (p. 19), a pesquisa de campo “baseia-se na ob- 
serva^ao dos fatos tal como ocorrem na realidade, diretamente no local onde 
ocorrem os fenomenos” . Assim, neste tipo de pesquisa as observances sao re- 
alizadas de forma direta para compreensao da realidade que se pretende obter. 
Dessa forma, a coleta de dados neste trabalho realizou-se atraves de pesquisa 
de campo, com aplicacao de questionario semi-estruturado, ou seja, com per- 
guntas objetivas e abertas, proporcionando liberdade ao entrevistado, direcio- 
nado ao setor responsavel pelo gerenciamento dos residuos solidos, especifica- 
mente a Secretaria de Obras e ServEcs Urbanos do municipio, com a finalidade 
de coletar informacoes sobre a Gestao dos residuos.

Portanto, para alcancar os objetivos do trabalho, analisaram-se tambem at
raves do Portal da Transparencia Publica os gastos governamentais e as transfer- 
encias de recursos publicos, tanto a nivel Federal, quanto Estadual e Municipal.

8. CONSIDERAgOES FINAIS

De modo geral, sabe-se que atualmente a geracao de residuos solidos, 
considerada como um dos grandes problemas ambientais tern aumentado con- 
sideravelmente, em conseqiiencia de diversos fatores, entre estes o alto indice 
de consumo, presente no cotidiano das pessoas. O papel da sociedade, assim 
como de todo setor produtivo, e de fundamental importancia para a cxccucao 
de uma boa gestao de residuos solidos, uma vez que o poder publico local, 
ao implementar os pianos de Gestao Integrada de Residuos Solidos, devem 
ter como base a I 'ducacao Ambiental, de modo que a sociedade tome con- 
hecimento dos problemas ocasionados pelos residuos. Diante disto, a educacao 
ambiental, torna-se uma ferramenta indispensavel na gestao de residuos so
lidos, uma vez que dissemina a importancia do meio ambiente e questoes de 
prcser\ acao dos recursos naturais.

Desta forma, e de fundamental importancia que a Gestao Publica mu
nicipal considere o meio ambiente tao importante quanto outras areas da Admin- 
istracao Publica, como por exemplo, educacao, saude e seguranca, tendo em vista 
que todo o ser vivo depende do meio ambiente para sua sobrevivencia. Assim, a 
qualidade de vida depende diretamente das boas condicbcs ambientais, tornando- 
se indispensavel a conservanao e prcscrvacao do mesmo. Contudo, vale salientar 
que Politicas Publicas ambientais devam ser desenvolvidas para contribuir com a
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reducao dos problcmas ambientais ocasionados pelos residues solidos, mas para 
que isso acontcca tambem e necessario que os Gestores tomem consciencia de tal 
importancia.

No entanto, como na maioria dos munidpios brasileiros os lixoes a 
ceu aberto, ocasionam diversos impactos ambientais, alem de docncas, desta- 
cam-se ainda outros problemas, como a atracao de diversos animais e a prolif- 
eracao de vetores, tais como, baratas, ratos, moscas, entre outros. Afetando na 
qualidade de vida do ser humano, ocasionando serios riscos a saude das pes- 
soas principalmente aquelas que residem proximas aos lixoes. Desta forma, o 
municipio de Serra Branca nao foge desta realidade, ja que o mesmo deposita 
seus residuos a ceu aberto, porem necessita de medidas que possam sanar os 
impactos ocasionados por esta acao ao meio ambiente.

Todavia, observou-se apartir da PNRS, que os munidpios brasileiros 
tern ate agosto de 2014 para erradicar seus lixoes. No entanto, a Politica traca 
um desenho de responsabilidades aos entes federados, que no caso dos mu- 
nicipios exercem a competencia de gerenciar seus residuos solidos territoriais, 
atraves da Gestao Integrada, com elaboracao de Pianos de Gestao, que podem 
ser elaborados apenas para o municipio como tambem consorciados com out
ros munidpios. Mas ao que se percebe na analise do trabalho e que mesmo com 
a institucionalizacao da lei no pais, o municipio em analise, nao se apresenta 
em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Solidos, tendo em vista 
tambem que o municipio ainda encontra-se em fase de elaboracao do seu Plano 
de Gestao Integrada de residuos solidos em parceria com o Estado da Paraiba.

Verificou-se tambem que a Gestao de residuos solidos municipais 
atualmente enfrenta problemas no gerenciamento, uma vez que nao existe 
orcamcnto direcionado especificamente para administrar tais acbes, neste caso 
sugere que devido o municipio tambem nao cobrar taxas, como de coleta de 
lixo e de limpeza urbana, que o mesmo atraves de lcgislacao municipal passe 
a cobrar dos populares, o que talvez nao seja uma solucao para o problema, 
mas que contribui em parte. Assim, como um local de disposicao final que 
comporte a quantidade de residuos gerados no municipio, bem como ambien- 
talmente adequado como estabelecido pela lcgislacao da PNRS.

Tambem e importante destacar que mesmo com a elaboracao do Plano 
de Gestao Integrada, devem-se adquirir medidas tecnicas especializadas para tratar 
das questoes que envolvem os residuos solidos, uma vez que se percebe na Ad- 
ministracao das acoes citadas a nao compreensao de como lidar com esse proc- 
esso de forma mais adequada, assim e necessario mao de obra qualificada para 
entender os procedimentos que devam ser adotados de forma correta.
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A partir de tais analises, enfatiza-se que a PNRS e um instrumento 
legal muito importantc para oriental' as Gestoes de Residuos Solidos em todas 
as esferas de governo, mas para que todos os seus objetivos sejam atingidos e 
necessario mais estudos na area, principalmente pelos Gestores municipals, para 
compreenderem o que esta politica preconiza, assim como os seus parametros 
legais devem estar mais atrelados, por se perceber que existem muitas lacunas na 
lei ainda a serem preenchidas e obedecidas, uma delas e a claboracao dos pianos 
de Gestao Integrada de residuos Solidos que os entes federados tinham ate agosto 
de 2012 para elaborarem, mas o que se verifica e que mais de um ano se passou 
e muitos municipios ainda nao o fizeram, outra prerrogativa e a erradicacao dos 
lixoes ate agosto deste ano, o que se tern duvida se serao ou nao erradicados ate o 
prazo estabelecido.

Outro ponto fundamental neste trabalho, apartir da institucionalizacao da 
PNRS e em relacao aos recursos e gastos federais com acbes relacionadas a esta 
politica, onde se verificou que apesar da PNRS ter sido institucionalizada no ano 
de 2010, constatou-se atraves do Portal da Transparencia que os gastos e as trans- 
ferencias de recursos do Governo Federal com acbes relacionadas a esta politica, 
sofreram um declinio consideravel, tendo como base os anos de 2008, antes da 
lei a 2013, depois da lei. Todavia, apartir da Lei n° 12.305/2010, os municipios 
tern total responsabilidade de gerenciar seus residuos solidos, mas para que esta 
atribuicao aconteca de forma correta e eficiente e essencial ter recursos, entao 
apartir de tal analise conclui-se que se torna quase impossivel gerenciar os residuos 
solidos de acordo com a PNRS, sem apoio financeiro do Governo Federal.

Portanto, e importante que os municipios compreendam a importancia 
das questoes ambientais em seus territories, para atender de forma satisfatoria 
a sociedade, assim como para atender as diretrizes estabelecidas pela Politica 
Nacional de Residuos Solidos, mas tambem e indispensavel o apoio financeiro 
pelo governo federal, a fim de contribuir com a cxccucao de tais acbes. Assim, 
conclui-se que novos estudos nesta area devam surgir, a fim de contemplar tal 
pesquisa, assim como outras novas.
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RESUMO

Apcsar do crescimento economico atraves da industrializacao no Brasil 
na segunda metade do seculo XX , as desigualdades entre as regioes brasilei- 
ras ficaram cada vez mais nitidas, necessitando de medidas que mitiguem as 
diferen^as entre elas. Nos locais onde o capital nao se instala existe em sua 
maioria, uma sociedade desprovida dos servi^os basicos de educacao, saude, 
habitacao, seguranca, saneamento basico etc. Surge a necessidade de estudar 
com mais detalhamento a regiao correspondente a microrregiao do cariri oci- 
dental paraibano com uma area de 6983.64 Km 2 e com uma populacao total 
estimada em 2013 da microrregiao e de 125.775 composta por 17 municipios, 
com uma renda per capita estimada em 2010 de R$ 4766.55, caracterizada por 
um diversidade no campo da cultura. Apesar das discussoes sobre o desen- 
volvimento durante os anos ter se fortalecido, a Administracao pouco se posi- 
cionou a respeito dos problemas que envolvem a sociedade. Diante disto, o 
presente trabalho estar pautado na problematical Como a gestao dos munici- 
pios do cariri ocidental paraibano tern se desenvolvido entre o periodo de 1991 
a 2010? Com o objetivo de analisar o desenvolvimento dos municipios que 
compreende a regiao do cariri ocidental. A pesquisa tera como principal base o 
Indice de desenvolvimento humano municipal- IDHM  de cada munidpio que 
fazem parte do Cariri Ocidental, com um banco de dados que compreende os 
anos entre 1991 a 2010.

PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento; Desigualdade; Administracao; 
Gestao.

1. INTRODUgAO

No inicio do seculo X X  houve no pais um grande processo de industri
alizacao por meio da abertura do mercado para investimentos internacionais, 
que nao ocorreu de forma uniforme no territorio brasileiro, sendo tal processo 
concentrado nas regioes Sudeste e Sul - sobretudo no Estado de Sao Paulo, em 
detrimento das demais unidades da fcdcracao (IPEA, 2010).

A concentracao economica foi marcada pela implementacao das multi- 
nacionais no Brasil, com seus modelos teoricos- metodologicos desenvolvidos 
no exterior e implementados no pais sem nenhuma adaptacao as culturas e os 
valores nacionais, denominada por Riggs (1964) como o formalismo, tornou- 
se um dos problemas que impediram o desenvolvimento do pais e acarretou
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dificuldades para o crescimento das organizacbes.
Mesmo com a industrializacao das regioes perifericas na segunda metade 

do seculo X X , as desigualdades entre as regioes ficaram cada vez mais nitidas, 
necessitando de medidas que mitiguem as difcrcncas entre elas, a Constituigao 
Federal traz em seu corpo o Artigo 3° que trata dos objetivos fundamentals 
da Republica Federativa do Brasil, tern como prcocupacao no seu inciso III: 
“erradicar a pobreza e a marginalizacao e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais” .

Como auxilio pela rcducao das disparidades nas regioes, se tern no desen- 
volvimento regional o aumento do estudo das regioes perifericas, tendo os 
problemas e as potencialidades locais mais espacos na busca pela melhoria da 
regiao, nao sendo implementadas politicas publicas estranhas a realidade local, 
importadas “ sem manual traduzido” .

O Brasil caracterizado por um sistema federativo divide as competencias 
entre seus entes federados sendo os municipios os mais proximos da sociedade 
tendo por responsabilidade a organizacao de prcstacao dos servigos publicos 
viabilizando o desenvoivimento local, assim tendo o governo federal e estadual 
como fomentadores das politicas publicas.

Atraves do Indice de Desenvolvimento Humano- IDF1, criado em 1990 
pelos economistas Mahbub ul Flaq e Amartya Sen, pode-se medir o desenvolvi
mento humano de paises ou regioes, calculado desde 1990, a aplicacao dessa 
metodologia na escala municipal recebe o nome de Indice de Desenvolvimento 
Humano Municipal - IDH-M, com o objetivo de representar a complexidade 
de um municipio em termos do desenvolvimento humano que ele apresenta. 
Sao considerados tres componentes encarados como essenciais para a vida 
das pessoas: educacao, longevidade e renda, sendo que esses componentes sao 
caracterizados por um conjunto de indicadores (FJP; IPEA; PNUD, 2005).

Nos locais onde o capital nao se instala existe em sua maioria, uma socie
dade desprovida dos services basicos de educacao, saude, habitacao, scguranca, 
saneamento basico etc. Encontra-se em todos os locais do pais uma parte da 
sociedade integrada ao mundo global e outra desconectadas dos beneficios do 
sistema capitalista, onde as pessoas vivem com baixo nivel de renda, sem as 
devidas instrucdcs exigidas para ascender socialmente e ter acesso aos novos 
padroes de consumo, assim criando novas formas de isolamento.

Desta forma, surge a necessidade de estudar com mais detalhamento a 
regiao correspondente a microrregiao do cariri ocidental paraibano com uma 
area de 6983.64 Km 2 e com uma populacao total estimada em 2013 da micror
regiao e de 125.775 composta por 17 municipios, com uma renda per capita
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estimada em 2010 de R$ 4766.55, caracterizada por um diversidade no campo 
da cultura.

Embora as discussoes sobrc o desenvoivimento durante os anos tem 
se fortalecido, a Administracao pouco se posicionou a respeito dos proble- 
mas envolvidos. Diante do exposto, o presente trabalho estar pautado na prob
lematical Como a gestao dos municipios do cariri ocidental paraibano tem se 
desenvolvido entre o periodo de 1991 a 2010? Com o objetivo de analisar o 
desenvolvimento dos municipios que compreende a regiao do cariri ocidental. 
A pesquisa tera como principal base o Indice de desenvolvimento humano 
municipal- IDHM  de cada municipio que fazem parte do Cariri Ocidental, com 
um banco de dados que compreende os anos entre 1991 a 2010.

2. FUNDAMENTAgAO TEORICA

2.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O desenvolvimento socioeconomico do Brasil ocorreu e ocorre em rit- 
mo diferenciado entre suas regioes o que consolidou um cenario de profundas 
desigualdades regionais, tendo como principal caracteristicas deste fenomeno 
o atraso do Nordeste, a regiao mais pobre e segunda mais populosa do pais 
(BARROS, 1997; IPEA, 2009).

Diante da notoria divergencia e distancia entre as regioes brasileiras, bem 
como pelo fato da grande migracao de nordestinos para a regiao Sul e o au- 
mento da popula^ao urbana em maior escala no seculo XX , e em menor escala 
no inicio do seculo XX I, alguns estudiosos se envolveram nessa problematica.

Segundo Furtado (1981, p. 13) “o Nordeste e, na verdade, a face do 
Brasil em que transparece com brutal nitidez o sofrimento de seu povo. Ai se 
mostram sem disfarces as malformacoes maiores de nosso desenvolvimento” , 
a desigualdade entre as regioes nao e um problema da regiao periferica e sim 
do pais que implanta acoes fortalecendo as regioes centrais em detrimento das 
demais. O autor complementa que o Nordeste nao deve ser visto como um 
apendice ou algo a ser considerado em segundo piano, sao necessarias politicas 
que possibilitem a inscrcao regional como prioridade nacional.

Diante dessa nova perspectiva se discorre sobre um desenvolvimento que 
nao priorize as regioes mais atrativas e sim que seja dada assistencia as regioes 
como baixos indicadores socioeconomicos, possibilitando a permanencia dos 
seus nativos, essa conccpcao sendo denominado desenvolvimento regional.

A busca pela valorizacao e maximizacao das potencialidades locais para
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desenvolver dada rcgiao e o objetivo do desenvolvimento regional, nao so com- 
preendendo o aspecto economico, mas sim, numa compreensao de problemas 
para melhor solucao destes; na conquista de condicbcs que propiciem uma 
maior felicidade individual e coletiva nos diferentes aspectos (MELLO, 2007).

O Brasil caracterizado por um sistema federativo e atraves da descentrali- 
zayao, com isto, os entes federados passam a terem competencias especificas 
como tambem compartilhar algumas entre si, tais competencias sao instituidas 
pela Constituiyao Federal de 1988.

Para Kerbauy (2001), a dcsccntralizacao pode ser entendida como a 
transferencia de competencia da administracao direta para a indireta ou pri- 
vada, entre niveis de governo e do estado para a sociedade civil. Ja  a descen- 
tralizacao entre os entes federados e entendida como a transferencia de poder 
decisorio a municipios, estados, distrito federal ou orgaos locais. Assim, pensar 
em politicas que promovam o desenvolvimento na atualidade passa, necessari- 
amente, por pensar em escalas locais e regionais. A Constituicao Federal de 
1988, conhecida por seu carater municipalista, ao atribuir aos municipios novas 
responsabilidades, exigindo que se posicionem como agentes do desenvolvi
mento (ULTRAMARI, DUARTE, 2009).

O municipio passa a ser autor primordial no desenvolvimento da locali- 
dade pelas suas novas atribuicdcs, ficando para Governo Federal e Estadual o 
caracter de provedores economicos do desenvolvimento regional e local, por 
meio de repasse diretamente para os municipios ou por programas federais nas 
diversas areas. O Governo Federal oferece assistencia aos municipios atraves 
de programas como: o“Bolsa-Familia” , o PAC (Programa de Aceleracao do 
Crescimento), programa “ Mais Medicos” , entre outros.

De acordo com Furtado (1984), “quando o projeto social da prioridade 
a melhoria das condicbcs de vida da maioria da populacao, o crescimento se 
transforma em desenvolvimento. Ora, essa transformacao nao se da espon- 
taneamente. Ela e fruto da rcalizacao de um projeto, dcmonstracao de uma 
aspiracao politica” . A real melhoria deve surgi dos governos para as populacbcs 
carentes, quando as aspiracbcs das populacbcs divergentes dos desejos dos gov- 
ernantes a distancia entre a realidade e a satis facao da populacao so aumentada.

2.2 ADMINISTRAgAO POLITICA EM BUSCA DO DESENVOLVI
MENTO

A expectativa dos paises subdesenvolvidos por um desenvolvimento 
trouxe consequencias e influencias relevantes nas suas culturas e valores so- 
ciais, o exterior chamava atcncao por suas tecnologias, teorias e metodos que
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obtivcram sucessos em seu pais. A globalizacao tornou publico tais tecnologias, 
tcorias e metodos e impulsionou a sua disscminacao por todo mundo.

O Brasil estar nessa estatistica de pais com o desejo de desenvolvimento, 
porem a globalizacao limitou muitas ciencias a tomarem novos rumos uma 
delas e a Administracao induzida a se limitar em problemas podem-se dizer 
pequenos sem ter gas para fazer grandes transformacbes no pais o que gerou o 
atraso do desenvolvimento. Oliveira e Chacon comentam que

Quem sabe a tecnica de importac;ao de valores estrangeiros, tidos 
como mais evoluidos para um pais ainda nao preparado sufi- 
cientemente para absorc;ao essa nova tecnologia, tenha sido fa- 
tor mais eficaz para levar a Administracao a preocupar-se menos 
com os grandes problemas nacionais e discutir teses genericas 
sobre administracao, ou ainda ao desvio para questoes internas 
das organizacoes (OLIVEIRA, CHACON, 2011, p.90).

Segundo Guerreiros Ramos (1964) um dos problemas para o re- 
tardamento do desenvolvimento do Brasil, foi a implantacao de modelos 
estrangeiros nao adequados aos criterios de adapta^ao aos valores e cul- 
turas nacionais. E ssa  caracteristica de utilizar estrategias administrativas es- 
trangeiras foi conceituada por Riggs (1964) como formalismo.

O formalismo ate os dias de hoje ainda esta em alta dentro das or
ganizacoes e cabe ao administrador se adequar a implantacao dessas es
trategias. O que leva a ressaltar que a Administracao ate entao tinha por 
sua formacao as organizacoes como seu objeto de estudo, o que limitava 
aos administradores a pensarem e criticarem determinados comandos, for- 
mando administradores em funcao de teorias prontas, deixando de lado a 
ciencia da administracao. “ Isso estando entendido, pode-se dizer que as 
organizacoes podem constituir-se em objeto de pesquisa em administracao, 
mas nunca constituem objeto que da status de ciencia a administracao” , 
afirma (SANTO S, 2004, p.38)

Santos (2004) levanta a discussao dos administradores nao focarem 
somente nas organizacoes, mas contribuir para preocupacoes mais amplas, 
como questoes sociais. Segundo Franca Filho (2004) a gestao de forma sig- 
nificativa representa uma variavel relevante e fundamental para o campo or- 
ganizacional, pois constitui-se de atributos especiais que compreendem um 
conjunto de principios, tecnicas e explicacoes formalizadas ou nao. Estudos 
que levados para academia e conceituada como Administracao Politica.

Santos conceitua Administracao politica como
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A expressao das relagoes do Estado com a sociedade na concepgao 
do projeto da nagao entao as formas de gestao (bases institucionais 
e organizacionais) para a implementagao desse projeto de nagao 
constituem o objeto da administragao, portanto a sua macrofun- 
damenta^ao. A implementac;ao desse projeto de nac;ao, que se ma- 
terializa na execuc;ao de diferentes e simultaneas atividades e que 
requer uma administragao especifica nesse mvel micro e a adminis- 
trac;ao/gestao aplicada, cujos resultados devem retornar ao nivel 
macro para se avaliar se o modelo de gestao esta no direcionamen- 
to correto para o cumprimento das finalidades sociais (SANTOS, 
2009, p. 50).

Como ccntro da proposta da Administracao Politica tem-se que o desafio 
da Administracao sera o de assumir seu papel como gestora das rclacocs sociais 
como um todo e nao apenas questoes relacionadas ao mercado, contribuindo 
para o desenvoivimento que e decorrente da acao energica de tres agentes pri- 
mordiais (Estado, Mercado e Sociedade). Segundo Oliveira e Chacon (2010, p. 
204) “Uma sociedade so alcanna seu pleno des envoi vimento quando e capaz de 
eliminar todas as barreiras que dificultam o acesso aos bens e services basicos e 
que promovem a provacao do ser humano” .

Atualmente os profissionais que estao a frente de grandes cargos por todo 
o pais tern dificuldades em tornarem-se gestores ou gerentes. O gestor tern uma 
visao mais ampla do ambiente em estudo, levando em consideracao as neces- 
sidades e qualidades do mesmo. O gerente e mais especifico em suas atividades, 
mais burocratico o que acaba limitando sua contribuicao para o ambiente em 
estudo. Atribuicao esta que faz toda a difcrenca em questao de analises de reali
dades e rcalizacao de mudancas de ambientes.

Para uma gestao municipal que proporcione o desenvolvimento local e 
necessario uma analise critica de suas praticas e de seus indices quantificados, nao 
somente indices economicos e sim de saude, educacao, renda, trabalho e pobreza 
de uma dada localidade para melhor compreensao da realidade local.

A administracao politica estimula o gestor a analisar as formas de gestao 
atraves de fatores, ferramentas, instrumentos, indices que auxiliam a fazer um 
levantamento da realidade, com o proposito de analisar seus pontos negativos 
e positivos, e por fim aperfeicoa-los e assim mudar a realidade de determinada 
regiao ou municipio em busca do desenvolvimento.

2.3 INDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IDH-M)

O IDH (Indice de Desenvolvimento Humano) e um indice de carater uni-
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vcrsal utilizado para se medir o desenvolvimento humano de paiscs ou regibes. O 
indice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Mahbub ul Haq e Amartya 
Sen, sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nacbcs Unidas para o Desen
volvimento (PNUD) no seu relatorio anual. O IDH pretende ser uma medida 
geral, sintetica, do desenvolvimento humano.

O objetivo da criacao do Indice de Desenvolvimento Humano foi o de 
oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensao economica do desen
volvimento. A grande deficiencia do PIB e considerar apenas o aspecto economi- 
co de um pais ou de um local, pois um pais pode ter um crescimento vertiginoso, 
mas esse capital nao e dividido entre toda a populacao, apenas alguns crescem 
e “desenvolvem-se” e nao o pais em sua totalidade. Assim, o IDH-M tern por 
objetivo representar a complexidade de um municipio em termos do desenvolvi
mento humano que ele apresenta.

Desde 2010, quando o Relatorio de Desenvolvimento Humano completou 
20 anos, novas metodologias foram incorporadas para o calculo do IDH. O IDH 
segue tres dimensoes (longevidade, educacao e renda) que segundo o Programa 
das Nacbcs Unidas para o Desenvolvimento (PNUC) sao mensuradas da seg- 
uinte forma:

• Longevidade, que se refere a uma vida longa e saudavel que e medida 
pela expectativa de vida da populacao.

• Educacao, indice medido pelos anos de educacao da populacao e a 
expectativa de anos de escolaridade.

• Renda per capita, que expressa o padrao de renda e de consumo da 
populacao.

Aos poucos, o ID H  tornou-se referenda mundial. E  um indice-chave 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milenio das Nac^oes Unidas e, no 
Brasil, tern sido utilizado pelo governo federal e por adm in istrates regionais 
atraves do Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) (PNUC, 
2012) .

O IDH-M de cada municipio e a media aritmetica desses tres subin
dices, de modo a resultar num valor entre 0,0 e 1,0. Quanto mais proximo de 
1, melhor as conduces de desenvolvimento humano, e quanto mais proximo 
de 0,0, piores sao essas conduces. Segundo o relatorio da ONU, o grau de 
Desenvolvimento Humano dos municipios e classificado em 5 faixas, con- 
forme a Tabela 1:
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TA BELA  01 -  Classificagao do IDH-M

C lassificacao do  ID H -M Faixas do  ID H -M
M uito  baixo  desenvo lv im en to  h u m a n o 0,000;0,499
Baixo desenvo lv im en to  h u m a n o 0,500;0,599
M edio  desenvo lv im en to  h u m a n o 0,600;0,699
A lto  d esenvo lv im en to  h u m a n o 0,700 ; 0,799
M uito  alto  d esenvo lv im en to  h u m a n o 0,800 ; 1,00

Fonte: Adas do Desenvolvimento Humano 2013/PNUD.

Esse indicador e imprescindivel para que os gestores possam observar em 
qual situacao se encontra dado pais, regiao ou cidade, bem como, por seu interme- 
dio orientar politicas publicas que busquem melhorar tais indices. Alem de repre- 
sentar a sintctizacao da realidade ao longo do tempo, possibilitando a comparacao 
dos indices em tempos distintos e ate mesmo a comparacao entre os municipios.

3. METODOLOGIA

Com o intuito de alcancar objetivo do presente estudo de analisar o desen
volvimento dos municipios que compreende a regiao do cariri ocidental atraves 
do Indice de desenvolvimento humano municipal- IDH-M. Atraves de pesquisa 
bibliografica e documental o presente estudo levantou os dados de base para o 
alcance do objetivo. “A pesquisa documental assemelha-se muito com a pesquisa 
bibliografica. A unica difcrcnca entre ambas esta na natureza das fontes” (GIL, 
2008, p.51).

A metodologia tern carater dialetico e descritivo que segundo Richardson 
(2008) o dialetico tern por essencia a invcstigacao das contradicoes existente na 
realidade, visto que e atraves dessas contradicoes que se posiciona a forca propul- 
sora do desenvolvimento da natureza. E  o descritivo compreende as pesquisas 
que necessitam de um descricao das caracteristicas de determinada populacao ou 
fenomeno ou o estabelecimento de relacoes entre variaveis (GIL, 2008).

Foi escolhida a microrregiao do cariri ocidental paraibano, onde o territorio 
Cariri Ocidental - PB composta por 17 municipios: Amparo, Assuncao, Camalau, 
Congo, Coxixola, Livramento, Monteiro, Sao Joao do Tigre, Sao Sebastiao do 
Umbuzeiro, Serra Branca, Sume, Taperoa, Zabele, Ouro Velho, Parari, Prata e 
Sao Jose dos Cordeiros.

Serao utilizados os indices correspondentes do ano de 2010 da micror
regiao, disponibilizados no Atlas do desenvolvimento humano do Brasil 2013 
que corresponde a uma ferramenta publica de pesquisa online que apresenta o
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Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 municipios 
brasilciros, alem de divulgar mais de 180 outros indicadores de demografia e 
saude, educacao, habitacao, renda e inclusao do bloco de trabalho e vulnerabi- 
lidade, com dados de 2010 e extraidos tambem para 2000 e 1991 — anos dos 
Censos Demograficos. Os indicadores podem ser visualizados atraves de tabelas 
e mapas, alem do Perfil Municipal, que traz analises e informacoes resumidas, 
objetivas e amigaveis sobre cada munidpio brasileiro.

TABELA 02 -  Caracterizagao da Microrregiao do Cariri Ocidental Paraibano
P o p u lag ao  

rural (2010)
P o p u lag ao  

u rb an a  (2010)
A r e a /k m 2

B rasil 190755799 29830007 160925792 8515767

Paraiba 3766528 927850 2838678 56439,838

A m p aro  (PB) 2088 1026 1062 122,54

A ssu n pao  (PB) 3522 676 2846 126,82

C am alau  (PB) 5749 2862 2887 545,42

C o n g o  (PB) 4687 1745 2942 333,86

C oxixo la  (PB) 1771 989 782 170,2

L ivram ento  (PB) 7164 3412 3752 262,06

M onteiro  (PB) 30852 10591 20261 990,31

O u ro  V elho (PB) 2928 881 2047 129,68

Parari (PB) 1256 557 699 128,47

Prata (PB) 3854 1410 2444 193,07

Sao  jo a o  d o  T igre  (PB) 4396 2867 1529 818,87

Sao  Jo se  dos C ordeiros (PB) 3985 2342 1643 419,29

Sao  Sebastiao  d o  U m buzeiro  (PB) 3235 1138 2097 462,24

Serra B ran ca (PB) 12973 4555 8418 690,22

Snm e (PB) 16060 3824 12236 842,51

T ap ero a  (PB) 14936 5997 8939 664,9

Z abele  (PB) 2075 603 1472 110,52

Cariri O cidental Paraibano 121531 45475 76056 7010,98

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 2013/PNUD.

4 ANALISE DE DADOS

4.1 INDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL 
DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO

Na escala de avaliacao do Indice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) e considerado 05 faixa: Muito Baixo varia entre zero(0) a 0,499, Baixo entre
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0,5 e 0,599, Medio entire 0,6 a 0,699, Alto de 0,7 a 0,799 e Muito alto vaiia de 0,8 a 1,00.
Todos os municipios do Garin Ocidental da Paraiba obtiveram crescimento 

entire o ano de 2000 e 2010, esta variacao foi entire 28,25% e 54,59%. O munici- 
pio com maior crescimento neste mesmo periodo foi o Municipio de Amparo 
(54,59%) passando de IDH Muito Baixo ( 0,392) em 2000 para Medio em 2010 
( 0,606), ja o municipio de Coxixola ultrapassou tres faixas nos ultimos 20 anos , 
passando de IDH Muito Baixo( 0,28) para Medio (0,641), sendo tambem o melhor 
IDH da regiao em estudo.

TABELA 03- IDH-M da microrregiao do Cariri Ocidental
ID H M
(1991)

ID H M
(2000)

ID H M
(2010)

V ariacao (" ■ ,) 
2000 2010

Posicao 
no Brasil

__ . „ 
Posi^ao n a
Paraiba

Paraiba 0 ,382 0,506 0,658 30.04 -

C oxixo la (PB) 0,28 0 ,432 0,641 48,37 3275 15

M onteiro  (PB) 0,341 0 ,452 0,628 38,93 3519 20

Serra B ran ca (PB) 0,346 0,476 0,628 31,93 3519 19

Snm e (PB) 0,349 0,469 0 ,627 33,68 3534 21

Z abele  (PB) 0 ,324 0 ,484 0,623 28,71 3631 29

O u ro  V elho (PB) 0,32 0,461 0 ,614 33,18 3820 44

A ssun pao  (PB) 0 ,247 0,406 0,609 50 3927 50

Prata (PB) 0,308 0 ,434 0,608 40,09 3957 52

A m p aro  (PB) 0,26 0 ,392 0,606 54,59 3999 63

Parari (PB) 0 ,247 0,441 0 ,584 32,42 4540 110

C o n g o  (PB) 0,271 0,441 0,581 31,74 4614 118

Sao  Sebastiao  d o  U m buzeiro  (PB) 0 ,322 0,453 0,581 28,25 4614 115

T ap ero a  (PB) 0,285 0,416 0,578 38,94 4670 129

C am alau  (PB) 0,328 0,405 0 ,567 40 4903 159

Livram ento  (PB) 0,261 0 ,392 0,566 44,38 4921 165

Sao  Jo se  dos C ordeiros (PB) 0,288 0,393 0,556 41,47 5116 186

Sao  jo ao  do  T igre  (PB) 0 ,264 0,369 0 ,552 49,59 5169 191

B rasil 0 ,493 0 ,612 0 ,727 47,46 - -

M edia M icrorregiao 0,30 0,43 0,60 too - -

Fonte: PNUD; IPEA; FJP, 2013.

Nos dados de 1991 e 2000 todos os municipios do Cariri Ocidental apresen- 
tavam IDHM considerado muito baixos. No IDH de 2010 todos os municipios 
estudados apresentaram melhorias em seus indicadores, com nove municipios se 
encontram no indice de desenvolvimento humano medio e oito com indice de 
desenvolvimento humano baixo.

Entire os municipios do Cariri Ocidental no IDHM de 2010 o ultimo colo-
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cado foi Sao Joao do Tigre com IDHM 0,552 considerado na faixa de baixo desen- 
volvimento, em comparacao ao ranking dos 5565 municipios brasileiros esta no 
5169° lugar. Em  relacao aos 223 municipios do Estado da Paraiba este fica no 
191° lugar. Alem disso, possui a menor renda per capita da microregiao R$207,4. 
O municipio com pior colocacao no Estado da Paraiba e Gado Bravo com IDE1M 
de 0,513.

Percebe-se que o IDE1M municipal dessa microrregiao da Paraiba melhorou, 
mas ainda demonstra que precisa-se evoluir muito, visto que apresentam-se muito 
aquem do que seria aceitavel. O Brasil e considerado um pais em desenvolvimento 
e todos esses paises (em desenvolvimento) sofrem pelas condicbes desfavoraveis 
para o aumento dos gastos do governo nas areas necessarias ao desenvolvimento 
nacional e local, refletindo de forma consideravel no desenvolvimento municipal. 
Alem disto, ainda percebe-se que as prcstacao dos “ favores” permanecem princi- 
palmente nas cidades interioranas, onde essa forma de coronelismo e mais acen- 
tuada, pois os individuos nao veem as politicas publicas como direito e sim como 
favores oferecidos pelos representantes a qual elegeram.

Nesse ponto os municipios mais pobres e do interior sofrem mais pelo fato 
de nao conseguirem desenvolvimento economico suficiente para atender as neces- 
sidades de sua sociedade. Essa pesquisa pode apresentar indicadores concretos para 
que o gestor publico municipal identifique quais sao areas de atuacao governamen- 
tal que podem ser mais efetivas na melhoria do desenvolvimento social municipal.

4.2 LONGEVIDADE

O Indice da dimensao Longevidade e um dos tres componentes do 
IDE1M, sendo obtido a partir do indicador I 'speranca de vida ao nascer, at- 
raves da formula: [(valor observado do indicador) - (valor minimo)] /  [(valor 
maximo) - (valor minimo)], onde os valores minimo e maximo sao 25 e 85 anos, 
respectivamente (PNUD; IPEA; FJP, 2013).

4.2.1 ESPERANgA DE VIDA AO NASCER

A I 'speranca de vida corresponde ao nascer de um ser humano de acor- 
do com o IDH-M e o numero medio de anos que as pessoas deverao viver a 
partir do nascimento, se permanecerem constantes ao longo da vida o nivel e 
o padrao de mortalidade por idade prevalecentes no ano do Censo (PNUD; 
IPEA; FJP, 2013).

A expectativa media de vida do brasileiro aumentou para setenta e quatro
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anos e vinte e nove dias (74,08 anos) no ano 2011 (IBG E 2012). O niimero rcp- 
resenta um acrcscimo de tres meses e vinte e dois dias em rclacao a 2010 (73,76 
anos) e de 3,65 anos (3 anos, 7 meses e 24 dias) sobrc o indicador de 2000. 
Aponta o indicador que ao longo de 11 anos, a cspcranca de vida ao nascer no 
pais cresceu, em media, anualmente, em tres meses e 29 dias. Esse ganho na ul
tima decada foi maior para os homens, 3,8 anos, contra 3,4 anos para mulheres, 
correspondendo um acrescimo de cinco meses e vinte e tres dias a mais para os 
homens do que para a populacao feminina.

Mesmo assim, no ano passado, um recem-nascido homem esperaria viv- 
er 70,6 anos, ao passo que as mulheres viveriam 77,7 anos (BRASIL, 2013). 
Atraves da tabela 04 observa-se que como nos graficos anteriores Coxixola 
continua se destacando e Monteiro continua na mesma situacao dos graficos 
anteriores mais com a precaria situacao de ser o ultimo municipio da regiao do 
cariri ocidental paraibano com uma cspcranca de vida de 67, 51 anos.

TABELA 04- Esperanga de vida ao nascer da microrregiao do Cariri Ocidental
E sp eran p a de 

vida ao n ascer 
(1991)

E sp eran p a de 
v ida ao n ascer 
(2000)

E sp eran p a de 
vida ao n ascer 
(2010)

Variapao 
2 0 1 0 /1 9 9 1  (%)

L u gar

Brasil 64,73 68,61 73,94 14,23

C oxixo la (PB) 59,07 65,86 72,63 22,96

Paraiba 58,88 65,34 72 22,28

Sao  Jose d o s C ordeiros (PB) 61,08 63,93 71,69 17,37

Prata (PB) 56,02 63,51 71,31 27,29

Serra B ran ca (PB) 59,07 64,50 71,22 20,57

C am alau  (PB) 59,07 63,24 71,18 20,5

Snm e (PB) 63,79 66,49 70,88 11,11

O u ro  Velho (PB) 56,16 63,51 70,86 26,18

Sao  Sebastiao  do  U m buzeiro  (PB) 56,02 63,51 70,80 26,38

Sao  jo ao  do  T ig re  (PB) 55,50 63,16 70,45 26,94

M edia d a m icrorregiao 57,80 63,32 70,18 21,42

A m p aro  (PB) 59,07 62,13 70,14 18,74

T ap ero a  (PB) 54,85 62,88 69,92 27,47

A ssun pao  (PB) 56,68 61,46 69,30 22,27

Parari (PB) 56,16 62,13 68,98 22,83

L ivram ento  (PB) 55,44 62,47 68,94 24,35

C o n go  (PB) 63,70 66,50 68,85 8,08

Z abele  (PB) 53,67 60,74 68,48 27,59

M onteiro  (PB) 57,27 60,43 67,51 17,88

Fonte: PNU D ; IPEA; FJP, 2013.
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4.3 IDH-M EDUCAgAO

Alem da cducacao scr um fator imprescindivel no desenvolvimento, in
terfere nas demais areas, como na qualificacao profissional, na renda, etc. Mes- 
mo sendo a educacao basica responsabilidade dos municipios, como estar es- 
crito no inciso VI do artigo 30 da Constituicao federal compete aos municipios 
“manter, com a coopcracao tecnica e financeira da Uniao e do Estado, progra- 
mas de educacao infantil e de ensino fundamental” .

4.3.1 PORCENTAGEM DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS COM 
FUNDAMENTAL COMPLETO

Observa-se no grafico 01 que apenas quatro municipios tern mais se 50% 
de sua populacao de quinze a dezessete anos com fundamental completo. Na 
microrregiao a media e de 45,81%, sendo maior que a porcentagem da Paraiba 
(44,85%) e abaixo da nacional (57,24%). O menor percentual averiguado e 
do municipio de Taperoa (34,72%) seguido por Sao Sebastiao do Umbuzeiro 
(35,18%), Congo (36,83%), Parari (36,97%), Sao Jose dos Cordeiros (37,41%), 
Camalau (38,96%).

GRAFICO 01- % de 15 a 17 anos com fundamental completo (2010) 
da microrregiao do Cariri Ocidental

63.320 W.340

Taperoa (PB) Media da Parari. (PB) Camalau (PB) Paraiba Assun^ao (PB) OuroVelho Praia (PB) Monteiro (PB) Coxixola (PB) 
microrregilo (PB)

Fonte: PNUD; IPEA; FJP, 2013.

Na microrregiao e comum o abandono da escola nos primeiros anos letivos, 
por efeito da necessidade dos jovens nessa faixa etaria terem a obrigacao, diante das
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condicbes vivenciadas, de trabalharcm para complementar a renda domiciliar ou 
ate mesmo para que sustentem toda a familia. Alem disto, grande parte das familias 
do cariri paraibano tem a agropecuaria como forma de subsistencia e essa atividade 
tem carater familiar, o que leva a familia a desempenhar a atividade em conjunto.

Mesmo com o investimento federal e estadual em implantar universidades 
e institutos de formacao tecnica na microrregiao, como e o caso do Campus da 
UEPB em Monteiro e o Campus da UFCG em Sume, muitos dos jovens das lo- 
calidades nao chegam a concluirem o ensino fundamental, assim fazendo com que 
as vagas disponibilizadas destas universidades instaladas na microrregiao, sejam por 
vezes, preenchidas por estudantes de outros locais.

4.3.2 TAXA DE ANALFABETISMO- 18 ANOS OU MAIS

No grafico 02, observa-se uma grande taxa de analfabetismo na micror
regiao, com uma media de 26, 87% da populacao, alem disso, ha uma grande 
divergencia entre a taxa de analfabetos do pais (10,19%) e da microrregiao, essa 
sendo mais que o dobro da apresentada no pais, em rclacao a taxa apresentada 
na Paraiba (23,39%) tambem a ultrapassa. No municipio de Sao Joao do Tigre 
a situacao e mais critica com a uma taxa de 38,3%. Entretanto, o menor per- 
centual encontrado na microrregiao no municipio de Serra Branca (21,23%), 
tambem seja alarmante.

GRAFICO 02- Taxa de analfabetismo-18 anos ou mais (2010) 
da microrregiao do Cariri Ocidental

38.3

Fonte: PNU D ; IPEA; FJP, 2013.
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O percentual so nao e maior, pois nao sao considerados no calculo os 
analfabetos funcionais, aqueles sem capacidade de interpretar e de realizar al- 
gumas opcracdcs matematicas e que apenas escrevem o seu nome. Mesmo que 
os gestores digam que esses numeros sao heranca de decadas passadas, ou seja, 
as populacdcs adultas e idosas que nao foram alfabetizadas, existem programas 
que incentivam a diminuicao desse quadro, como e o caso da I 'ducacao de Jov- 
ens e Adultos — EJA  e a alfabeti/acao solidaria. Alem dos governos investirem 
na cducacao hoje, para que esse numero nao seja aumentado ou passado para 
as gcracbcs futuras.

4.3.4 PORCENTAGEM DE PESSOAS EM DOMICILIOS EM QUE 
NINGUEM TEM FUNDAMENTAL COMPLETO

Segundo o grafico 03, em quatro municipios mais de 50% das pessoas 
em domicilios nao possuem o fundamental completo, sendo cncabccado esse 
quarteto pelo municipio de Sao Joao do Tigre, e a microrregiao tern media de 
45,4%, sendo maior que o percentual averiguado no pais (24,92%) e no estado 
(36,55%).

GRAFICO 03- % de pessoas em domicilios em que ninguem tern fundamental completo 
(2010) da microrregiao do Cariri Ocidental

59,24 59,4S

Fonte: PNUD; IPEA; FJP, 2013.
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Essa e uma ocorrcncia que vem a fortalcccr a problcmatica da falta de 
formacao educacional da populacao do cariri ocidental, essa conjuntura que 
influencia dirctamcntc na baixa apropriacao de rcnda pelas familias. Pois a mi
crorregiao em sua grande parte e centrada na pecuaria e na agricultura familiar, 
atividades que demandam pouca formacao dos individuos e que tiram os jov- 
ens das in st itu te s  de ensino para que trabalharem junto com suas familias ou 
ate mesmo em propriedades privadas da microrregiao.

O Cariri Ocidental necessita da implcmcntacao de politicas mais eficazes 
que possibilitem a permanencia dos jovens nas in st itu te s  de ensino e outras 
que facam aqueles que deixaram a escola, para trabalhar, possam voltar e con- 
sigam ter uma cducacao digna e de qualidade.

4.4 IDH-M RENDA E RENDA PER CAPITA

A media da renda per capita do Cariri Ocidental (R$ 280,38) e agravante 
representado apenas 41,35% do salario minimo (R$ 678,00), ja no Brasil (R$ 
793,87) a renda per capita ultrapassa o salario minimo e na Paraiba (R$ 474,94) 
assim mostrando a grandes desigualdades e particularidades de um pais, de um 
estado e de uma microrregiao.

4.4.1 INDICE DE GINI

O indice de Gini e um instrumento usado para medir o grau de concen- 
tracao de renda. Ele aponta a difcrcnca entre os rendimentos dos mais pobres 
e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situ- 
acao de total igualdade, ou seja, todos tern a mesma renda, e o valor 1 significa 
completa desigualdade de renda, ou seja, se uma so pessoa detem toda a renda 
do lugar (PNUD; IPEA; FJP, 2013).

De acordo com o grafico 04, o grau de conccntracao de renda do estado 
vem diminuido ao longo dos anos (passou de 0,64; 0,63 para 0,61), ja a concen- 
tracao de renda no Brasil (passou de 0,63; 0,64 para 0,6) e na microrregiao (pas
sou de 0,50; 0,51 para 0,49) e oscilante, diminuindo em um ano e aumentando 
no outro. Em  alguns municipios o indice de Gini vem em uma descrente, com 
destaque para o municipio de Serra Branca que em 1991 apresentava 0,61, o 
maior indice da microrregiao em conjunto com Zabele, no ano de 2000 reduziu 
o indice para 0,53 e em 2010 apresentou 0,48. A media do indice de Gini no 
Cariri Ocidental e de 0,49% e em 6 municipios a conccntracao esta entre 0,5% 
e 0,57%.
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Grafico 04- Indice de Gini da microrregiao do Cariri Ocidental

M c e  de Gini(1991)

Zabele(PB) Prata(PB) Camalau Sao OuroVelho Coodxdla SerraBranca Taperoa(EB) Met
(PET) Sebasdaodo (PB) (PB) (PE) micro

Umbuseiro 
(FB)

Fonte: P N U D ; IPEA ; FJP, 2013.

O municipio de Monteiro encabe^a a lista da maior concentra^ao de 
renda da microrregiao (0,57), pois em seu territorio ocorre que a incidencia 
de grandes agropecuaristas, alem de um comercio mais desenvolvido e out- 
ras atividades diversas que resulta na concentra^ao de renda para os donos 
destes empreendimentos.

Tal situa^ao e a mais visivel fase do capitalismo onde ha uma grande 
concentra^ao de renda em uma minoria da popula^ao e os demais repartem 
as sobras das atividades, pois para que o sistema funcione sao necessarios 
os detentores de um maior capital e outros que dividem entre si o pouco 
que lhes resta. Alem da alta concentra^ao de renda, o nivel de pobreza e 
aumentado pela baixa renda per capita dos municipios da microrregiao de 
R$ 280, 38, valor irrisorio para garantir uma vida digna para as familias dos 
municipios.

242



4.4.2 COMPARAgAO ENTRE OS 80% MAIS POBRES E 20% MAIS 
RICOS

No graftco 05, a media da microrregiao e de que os 20% mais ricos, ficam 
com 53,037% da renda e os 80% mais pobres ficam com 47,91% da renda local, 
tendo no pais uma situacao mais agravante onde esses ficam com 36,6% e aqueles 
com 63,4% da renda e na Paraiba os 80% mais pobres ficam com 36,1% e os 
20% mais ricos com 63,99%. Ha uma disposicao que nos centros mais desen- 
volvidos a conccntracao de renda seja maior em rclacao aos municipios menores.

GRAFICO 05- Comparagao entre os 80% mais pobres e 20% mais 
ricos da microrregiao do Cariri Ocidental

■  S0% mais pobres (2010) ■  20% mais ricos (2010)

Am.paro(PB) Camalau(PB) Coxixola(PB) Monteiro (PB) Parari{PB) SaoJoaodo SaoSebastiao Sume(PB) Zabele(PB) Paraiba
l i p  (PB) do Umbuzeiro

' (PB)

Fonte: PNUD; IPEA; FJP, 2013.

N a microrregiao e o que acontece com os municipios de Monteiro e 
Sume que sao considerados polos economicos do Cariri Ocidental, onde os 
proprietaries dos empreendimentos privados ou aqueles com maior formacao 
academica detem a maior parte da renda local. No caso dos municipios meno
res, a exemplo Sao Joao do Tigre, ha uma tendencia de que o fator educacional 
interfira no fator da conccntracao de renda, tendo em vista os baixos indices de 
cducacao encontrados nestes municipios.

5. CONSIDERAgOES FINAIS

O presente trabalho esteve pautado na problematica: Como a gestao dos 
municipios do cariri ocidental paraibano tern se desenvolvido entre o periodo de
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1991 a 2010? Com o objetivo de analisar o desenvolvimento dos munidpios que 
comprccndc a regiao do cariri ocidental.

Os indices da microrregiao do Cariri Ocidental paraibano, assim como os 
indices do pais inteiro, estao tendo uma melhora consideravel ao longo dos ultimos 
dezenove anos, crescimento que em alguns indicadores passam de uma variacao de 
100% entre os anos de 1991 a 2010. Entretanto, ainda se verifica indices baixos e 
distantes dos consideravds satisfatorios para o desenvolvimento de uma localidade.

Na microrregiao, o municipio de Coxixola se destaca, apresentando o mel- 
hor IDHM (0,641) em 2010, sendo classificado como medio, e estando na 15a 
posicao no estado da Paraiba e em 3275° no pais. Ja  o municipio de Sao Joao do Ti- 
gre apresenta o pior IDHM da microrregiao (0,552), esse classificado como baixo, 
estando na posicao 191a na Paraiba e em 5169° no Brasil, dentre o universo de 5565 
municipio no pais. Assim mostrando um panorama sem conforto e sem cspaco 
para satis facao.

A expectativa de vida ao nascer na microrregiao em 2010 e de sessenta anos 
e dezoito dias, em contraponto, ao indice de 1991 que era de cinquenta e sete anos 
e oitenta dias. Os pequenos munidpios por sua populacao ter uma vida mais pacata 
que nos grandes centros, tendo grande participacao na melhora desse indice. A 
cducacao da microrregiao, apesar do crescimento ao longo dos anos de avcriguacao 
do IDHM, ainda e um entrave para o desenvolvimento da localidade pelo deficit da 
populacao com acesso a cducacao no Cariri Ocidental. Esse interferindo direta- 
mente nos indicadores de renda.

A renda per capita e incipiente para uma vida digna da populacao local (R| 
280,38). Fazendo com que os gastos de assistencia social tenham aumentado na 
microrregiao de R$ 972.712,00 em 2004 para R$ 1.765.254,00 em 2010. Alem de 
apresentar uma grande conccntracao de renda, assim aumentando a populacao que 
vive em situacao de miseria.

A partir dos indicadores nota-se a necessidade da regiao por mais investi- 
mentos em programas em cducacao, a base para a populacao. Em  alguns casos as 
verbas do governo sao repassadas para os munidpios, mas a falta de gestores que 
distribuiam de forma que alcance as necessidades da populacao.

Os numeros por vezes nao representam os csforcos para o melhoramento 
dos indices, mas sao indispensaveis para exibir a realidade local, bem como, impre- 
scindiveis na busca de pianos de gestao e para o planejamento de politicas publicas 
para o desenvolvimento dos munidpios. Na microrregiao ainda se busca politicas 
publicas que garantam uma cducacao de qualidade, assegurem trabalho, renda e 
uma vida digna da populacao que possibilitem a fixacao dos nativos em seu torrao 
natal, nao se trata de politicas utopicas e sim de uma vontade politica.
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RESUMO

A administracao politica do Sistema Unico de Saude e ainda um desafio. 
Trazcr para a gestao do SUS a perspectiva critica que permita entender a re- 
lacao entre gestao e o movimento do capital financeiro, a necessidade de ger- 
acao de superavits primarios e a ausencia de um planejamento de longo prazo, 
e algo necessario para trazer tornar o modelo efetivo. O objetivo do estudo 
e de fazer uma analise de alguns indicadores de gestao do Fundo Municipal 
de Saude de Campina Grande, a partir de dados disponibilizados pelo SIOPS 
(Sistema de Informacbcs sobre Orcamentos Publicos em Saude). Pretende-se 
relacionar esses indicadores com os desafios relativos a gestao da Seguridade 
Social no Brasil, o que implica em restricbes orcamentarias e dificuldades de 
efetividade da politica de saude. Busca-se entender como tern sido a gestao da 
saude do municipio de Campina Grande-PB, relacionando a forma de gestao 
atual com a crise do capital financeiro. Interessa saber se houveram mudancas 
ao modelo predominante no sistema de saude no municipio. Para o alcance do 
objetivo deste ensaio foi utilizado uma tecnica de pesquisa de analise conteudo 
com pesquisa de carater exploratoria. As reflexoes feitas aqui para o caso de 
Campina Grande nao representam cxcecbes ao modelo brasileiro. E  possivel 
constatar a ocorrencia de niveis conservadores do cumprimento da EC. 29, 
uma inconstancia nos gastos per capita com saude, um enorme comprome- 
timento do orcamcnto com folha de pessoal e uma predominancia de gastos 
com assistencia hospitalar e ambulatorial.

Palavra-chave: Gestao da Saude, Seguridade Social, Administracao Politica, 
Capital Financeiro

INTRODUgAO

O presente trabalho se propoe a fazer uma analise de alguns indicadores 
de gestao do Fundo Municipal de Saude de Campina Grande, a partir de da
dos disponibilizados pelo SIOPS (Sistema de Informacbcs sobre Orcamentos 
Publicos em Saude). Pretende-se relacionar esses indicadores com os desafios 
relativos a gestao da Seguridade Social no Brasil, o que implica em restricbes 
orcamentarias e dificuldades de efetividade da politica de saude.

A motivacao para analise se inicia nos estudos de ROTTA (1997) que 
trata o modelo local como hospitalocentrico-privado. Tal caracterizacao sig- 
nifica que o sistema de saude no municipio possui forte presenca do nivel de
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atencao hospitalar, em contraposicao com a preocupacao do movimento sani- 
tarista relativa a promocao e prevencao a saude. Alem disto, os hospitals no 
municipio sao predominantemente privados, contrastando com a preocupacao 
de um sistema que tenha scriacos publicos como prioritarios e o privado ap- 
enas como complementar.

Depois do trabalho de ROTTA (1997) o sistema de saude em Campina 
Grande ganhou novos contornos. Houve o processo de municipali/acao da 
saude, a criacao de novos scri’icos por parte do Ministerio da Saude e a defin- 
icao da Estrategia Saude da Familia como eixo estruturante do Sistema Unico 
de Saude. Tais fatos representaram um aumento dos recursos que transitam 
pelo Fundo Municipal de Saude de pouco mais de R$ 3 milhoes em 1995 para 
mais de R$ 236 milhoes em 2013.

Mais que um aumento quantitativo-financeiro, esteve presente nos diver- 
sos Pianos Municipals de Saude a preocupacao nitida com o avanco da atencao 
basica, especialmente a partir da implantacao da Estrategia Saude da Familia. O 
resultado de tal ampliacao levaria a diminuicao das internacoes hospitalares e 
aumento de exames e consultas especializadas.

Neste interim, a Estrategia de Saude da Familia (ESF) que contava com 
apenas cinco equipes cresceu, chegando em 2013 a noventa e cinco equipes. 
Com tais avancos, interessa saber se tais fatos contribuiram para modificar o 
modelo predominante no sistema de saude no municipio, de modo a garantir 
uma atencao de boa qualidade para seus usuarios.

Para o alcance do objetivo deste ensaio foi utilizado uma tecnica de 
pesquisa de analise conteudo que Segundo Vergara (2012) e um conjunto de 
tecnicas que busca, atraves de procedimentos sistematizados, obter indicadores 
(quantitatives ou nao) e assim trata-los visando identificar o que esta sendo dito 
a respeito do tema. Esta tecnica tambem pode ser utilizada em transcricoes de 
entrevistas, documentos institucionais, entre outros.

Dessa forma, a pesquisa de carater exploratoria, pois foi utilizado o trata- 
mento dos dados disponibilizados pelo documento institucional da Associ
a te * Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP), um relatorio 
publicado todos os anos por essa associacao que tern por objetivo publicar os 
dados do financiamento da Seguridade Social no Brasil do ano corrente a sua 
publicacao. Tambem dos indicadores de gestae* do Fundo Municipal de Saude 
de Campina Grande, a partir de dados utilizados pelo SIOPS (Sistema de Infor- 
macoes sobre Oixamentos Publicos em Saude). Do ponto de vista dos procedi
mentos tecnicos e considerado pesquisa bibliografica e documental.

Buscou-se utilizar o metodo critico dialetico, por possuir como referen-
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cial teorico o materialismo historico apoiado na conccpcao dinamica da reali
dade e nas rclacdcs dialeticas entre sujeito e objeto, entre conhecimento e acao, 
entre teoria e pratica. Com propostas marcadamente criticas que pretendem 
desvendar mais que o das intcrprctacdcs, mas tambem o conflito de interesses, 
manifestando interesses transformadores.

A ADMINISTRAgAO POLITICA E SEGURIDADE SOCIAL 

ADMINISTRAgAO POLITICA

Os estudos da Administracao Politica surgem a partir de uma preo- 
cupacao na base metodologica para a compreensao do novo/velho campo 
conhecimento denominado de Administracao. Com a administracao politica, 
busca-se trazer a analise critica para o campo da administracao, o que signifi- 
ca tambem configurar a gestao como sendo o objeto de estudo desta ciencia. 
(SANTOS, 2009)

Tais estudos demonstram que o desenvolvimento intelectual da Admin
istracao desde a sua genese leva a ideia de que as organizacoes compoem o 
objeto da ciencia. Entretanto, observa-se que as o objeto da Administracao 
Politica, que a caracteriza como ciencia e, na verdade, a gestao.

A partir dai, pode-se perceber que ha existencia de uma relacao entre Ad
ministracao Profissional e Administracao Politica. A primeira cuida da gestao 
das organizacoes vinculada epistemologicamente a Economia Neoclassica. A 
segunda vinculada a Economia Politica, no que se refere a uma perspectiva mais 
desenvolvimentista, que cuida das relacoes de gestao entre Estado, Economia 
e Sociedade.

Ve-se que no capitalismo, ha uma impossibilidade politica, uma vez que 
sua finalidade nao esta agregada ao bem-estar social e sim, ao individual. Assim 
nasce a sugestao de um Projeto Nacao, onde o Estado e o gestor que tern a 
incumbencia de conceber as formas de gestao mais adequadas no processo de 
execucao deste projeto que leve a finalidade do desenvolver social. O Estado 
torna-se o principal agente a comandar o capital. A acao de gerir as relacoes 
sociais no processo de execucao do projeto de nacao (sob o comando do E s
tado com o poder politico e economico) constitui a essencia da administracao 
politica. (SANTOS, 2009)

Dessa forma, a Administracao Politica passa a ser vista como um modelo 
de “ Gestao Ideal” para os novos tempos, vinculada a necessidade de com- 
preender as transformacoes sofridas pela administracao publica a partir de uma
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perspectiva de carater global mais ampla. Sua pratica estara iniciada quando as 
organizacbes comecarem a ser compreendidas como ordcm social ou uma rede 
de pessoas independentes com interesses divergentes, e nao como um sistema 
de atividades ou um empreendimento racional.

Neoliberalismo e o desmonte da Seguridade Social

O neoliberalismo nasceu como uma rcacao ideologica ao modelo de Es- 
tado intervencionista e de bem-estar, predominante no mundo especialmente 
no periodo pos segunda guerra mundial. Os pensadores neoliberais passaram 
a tratar qualquer forma de limitacao do mercado, por parte do Estado, como 
uma amcaca a liberdade economica e politica dos individuos, baseando-se, as- 
sim, na ideologia liberal.

As ideias neoliberais passaram a ganhar terreno com a chegada da crise 
do modelo economico do pos-guerra, em 1973, quando todo mundo capitalista 
avan^ado caiu em uma longa e profunda recessao. Este modelo teve nos gov- 
ernos de Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos EUA, os seus maiores 
expoentes.

As influencias de Reagan e Tatcher estiveram presentes quando, em 1989, 
Washington diversos economistas latino-americanos de perfil liberal, funcionari- 
os do governo norte-americano e dos organismos financeiros internacionais se 
reuniram para avaliar as reformas economicas realizadas na America Latina e 
criaramum receituario a ser seguido pelos paises subdesenvolvidos. Neste sen- 
tido, o governo norte-americano vinha insistentemente recomendando, como 
condicao fundamental para conceder cooperacao financeira, a adocao da politi
ca neoliberal pelos paises subdesenvolvidos. As conclusoes e recomenda^oes 
dessa reuniao passaram a ser conhecidas como consenso de Washington, o qual 
abrangia, segundo Teixeira, dez areas:

Disciplina Fiscal, priorizacao dos gastos publicos, reforma tributaria, 
liberalizacao financeira, regime cambial, liberalizacao comercial, investimento 
direto estrangeiro, privatiza^ao, desregulacao e propriedade intelectual (TEIX
EIRA, p. 224,1996).

E  nesta conjuntura de reforma estrutural, proposta pelos organismos 
norte-americanos, que as economias dos paises subdesenvolvidos deveriam 
adaptar-se as novas condi^oes economicas, atendendo as “necessidades” do 
capitalismo internacional.

Vale ressaltar que essa adaptacao a ideologia neoliberal, por varios paises 
da America Latina, principalmente pelo Brasil, ocorreu num contexto de crise

253



inflacionaria, iniciada nos anos 70, como revela Bravo,
A conjuntura inflacionaria foi o caldo cultural que preparou a adocao das 

politicas neoliberais no Brasil, como, em geral, nos varios paises da America 
Latina. A cstabilizacao da moeda era o pre-requisito para atingir o crescimento 
economico. As medidas de ajustes adotadas agravaram a situacao precaria de 
emprego no pais, cujo declinio do setor industrial e marcante (BRAVO, p.29, 
2001).

Nos anos 1990, ja no contexto do avan^o das teses neoliberais no Brasil, 
vivenciava-se o redimensionamento do papel do Estado ou contrarreforma, 
processo no qual o Estado se exime da sua responsabilidade direta pelo desen- 
volvimento economico e social para se tornar o promotor e regulador dessas 
politicas, transferindo, assim, para o setor privado, as atividades que passam a 
ser controladas pelo mercado. Correia (2007) destaca que Sader,

[...] vai chamar esse tipo de Estado de Estado mini-max, ou seja, maximo 
para o capital atraves de subsidios, creditos, perdao de dividas, investimentos 
nas obras de infraestrutura dirigidos a apoiar a acumulacao privada, das politi
cas economicas e financeiras com conotacao de classe evidente-, minimo para 
o trabalho, atraves do corte de gastos sociais, de prccarizacao das politicas pu- 
blicas, do congelamento dos salarios do funcionalismo publico, entre outras 
medidas. (Sader apud Correia, 2007, p.16).

Assim, evidencia-se que o Estado torna-se maximo para o capital e min
imo para o social, prevalecendo, nesta rclacao, a focalizacao, a seletividade, a 
precarizacao, a descentralizacao, sem recursos adequados, e a privatizacao das 
politicas publicas, esvaziando, assim, seu carater universal e fortalecendo seu 
carater privado. Nesta perspectiva Correia (2007) afirma que, esta contrarrefor
ma do Estado,

[...] legalmente tern deformado as politicas sociais garantidas, rebaix- 
ando-as a programas focais, assistenciais, e seletivos, dirigidos aos grupos de 
maior pobreza, esvaziando seu carater universal. Ao tempo que se tern aberto 
ao mercado parra o fornecimento de services coletivos acessiveis de acordo 
com o poder de compra de cada individuo, esvaziando o carater publico desses. 
(CORREIA, 2007, p.18).

As politicas sociais, por conseguinte, passam a ser minimizadas para a 
sociedade civil, compreendendo, principalmente, as que compoem o tripe da 
Seguridade Social, com destaque para a Saude. Pode-se dizer que tais politicas 
nao vem sendo efetivadas como previsto na Constituicao Federal de 1988, anu- 
lando alguns dos mais importantes direitos sociais da populacao, como destaca 
Bravo (2001),
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A afirmacao da hegemonia neoliberal no Brasil com a reducao dos di- 
reitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutural, precarizacao do trabalho, 
desmonte da previdencia publica, sucateamento da saude e educacao, tende a 
debilitar os espacos de represen tacao coletiva e controle social sobre o Estado, 
conquistadas da Constitui^ao de 1988 (BRAVO, p29, 2001).

Portanto, a proposta da Politica de Saude formulada na decada de 1980 
pelo movimento da Reforma Sanitaria, tern sido desconstruida pela desrespon- 
sabilizacao do Estado diante das repostas as expressoes da questao social, vin- 
culando-se ao mercado e enfatizando as parcerias com a sociedade civil por 
meio “da disscminacao dos principios de “auto ajuda” ou “ajuda mutua” , do 
voluntariado, do solidarismo, e da filantropia” (Correia, 2007), com o objetivo 
expressivo de reducao dos gastos sociais.

A NECESSIDADE DE OBTENgAO DE SUPERAVIT PRIMARIO E 
A DRU

N a decada de 1990 ocorre a disputa entre dois projetos: o Projeto da 
Reforma Sanitaria, defensor do Estado democratico de direito e o Projeto Pri- 
vatista baseado na Politica de Ajuste, que tern como tendencias fundamentais 
a racionalizacao dos gastos e da oferta e dcsccntralizacao com desresponsabili- 
dade da Uniao, nesse aspecto o Estado passa a garantir o minimo aos que pos- 
suem parcos recursos, transferindo para o setor privado o atendimento daque- 
les que podem pagar.

E  neste contexto que inumeras estrategias foram criadas com o objetivo 
de reduzir cada vez mais os recursos destinados a saude. No fundamento do 
Plano Real, o governo federal desferiu um intenso golpe no conjunto da Segu- 
ridade Social, desvinculando parte de seus recursos. Behring afirma que,

Neste sentido, a perda ou rcstricao de direitos, (...) esta associada a mac- 
roeconomia do Plano Real, que impoe uma logica de gestao de recursos seg- 
undo a qual eles sao restritos para os investimentos do Estado e generosos para 
o pagamento dos encargos financeiros da Uniao, o que veio atingindo em cheio 
a area social ao longo da decada [...] (BEHRING, p.271, 2003).

Tal medida foi assegurada por meio da criacao do Fundo Social de 
Emergencia (FSE) que vigorou nos anos de 1994 e 1995, sendo em seguida 
renomeado como Fundo de I 'stabilizacao Fiscal (FEF), permanecendo em 
vigor de 1996 a 1999. Neste mesmo ano foi substituido pela Dcsvinculacao das 
Receitas da Uniao (DRU), com prazo para termino em 2007, sendo adiada num 
primeiro momenta ate 2011 e, posteriormente, ate 2015.
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E sta  estrategia permite que 20% da arrecadac^ao das contribuic^oes 
sociais fiquem disponiveis para uso da Uniao no pagamento do servi^o 
das dividas externa e interna, buscando gerar o superavit primario, o que 
demonstra a prioridade das pobticas economica em detrimento das politi- 
cas sociais. Segundo Boschetti e Salvador (2006),

Por meio da Desvincula^ao das Receitas da Uniao (DRU) ocorre 
uma poderosa e perversa alquimia que transform a os recursos destinados 
ao financiamento da seguridade social em recursos fiscais para a com- 
posi^ao do superavit primario e, por consequencia, a sua utiliza^ao em 
pagamento de juros da divida (B O SC H ET T I, SALVADO R, 2006, p.50).

Vale destacar que para gerar esse superavit primario (a partir da 
orienta^ao do FM I), o governo passa a ter como objetivo arrecadar mais 
do que gasta, ou seja, quando as receitas sao maiores que as despesas, 
nao se considerando o pagamento de juros da divida. Isso  transform a o 
Superavit Primario em ferramenta essencial para o pagamento dos juros 
da divida publica. N este sentido, o Forum  Brasil do Or^amento (2004) 
enfatiza que o Brasil, “ ao priorizar o pagamento da divida, tern deixado 
sistematicamente de gastar em programas e a^oes governamentais essen- 
ciais para o bem-estar de sua popula^ao” .

Para o ano de 2014, a meta estabelecida e de um superavit de R$ 99 
bilhoes. Este valor e muito proximo ao or^amento do Ministerio da Saude, 
que sera de R$ 106 bilhoes. Em  outros termos, o superavit primario corre- 
sponde a 93% de todo o or^amento para a saude. Deve-se considerar que 
para a obten^ao do superavit e comum diminuir a execu^ao or^amentaria.

Vale esclarecer que parte dos recursos utilizados para o pagamento 
da Divida Publica Federal e desvinculada do Or^amento da Seguridade 
Social - OSS. Este, apesar de ter crescido nos ultimos anos mesmo que de 
form a timida, tern seus recursos desviados pela Uniao, atraves da DRU, 
Desvincula^ao das Receitas da Uniao, o que reduz os gastos com as politi- 
cas sociais tornando-as fragmentadas para a sociedade civil.

Segundo o boletim da A N FIP  de 2013, a execu^ao or^amentaria 
da “ SS” revela que no exercicio de 2012 ocorreu um superavit de R$ 78 
bilhoes, valor correspondente a 13,22% de suas receitas. Ou seja, do que 
e arrecadado para as politicas de seguridade, cerca de 77% sao utilizados, 
desmontando a tese de que faltam recursos para o pleno funcionamento 
da SS. Tambem tornam-se questionaveis as ideias de uma Previdencia 
Social deficitaria e da necessidade de uma contribui^ao especifica para a 
saude.
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Quadro 6 Resultado da Seguridade Social, valores correlates, em R$ milhoes

2008 2009 2010 2011 2012

Total de Receitas da SS 375.417 392.076 458.285 528.193 590.577

Total de Despesas com SS 310.716 359.416 401.610 451.000 512.436

Saldo 64.701 32.660 56.675 77.193 78.141

DRU 39.255 38.776 45.860 52.635 58.117

Resultado 25.446 -6.116 10.815 24.558 20.024

Fonte: Adaptado Relatorio ANFIP 2013

Diante desses numcros, a DRU surge desviando os recursos destinados 
ao OSS, chegando, em 2012, a R$ 58,1 bilhoes. Apenas nos cinco anos da 
tabela 1, houve uma desvincula^ao de R$ 234 bilhoes, o que significa cerca de 
40% das receitas da Seguridade Social. Observa-se, portanto, que o pagamento 
de juros e possivel a partir dos recursos subtraidos da saude, previdencia e as- 
sistencia social.

Pelos motivos expostos e pela manutcncao de mecanismos como a DRU 
e a gcracao de superavit primario, a CPMF nao foi capaz de sanear os prob- 
lemas de financiamento do SUS. Mediante a instabilidade dos recursos para 
area da saude, uma nova luta se apresenta neste cenario, a saber, o comprome- 
timento de recursos orcamcntarios nas tres esferas de governo (MARQUES; 
M EN D ES, 2005).

DESAFIOS DA GESTAO DA SEGURIDADE SOCIAL

A Seguridade Social (SS) e definida na Constituicao Federal no caput do 
artigo art. 194 como “um conjunto de acoes de iniciativa dos Poderes Publicos 
e da sociedade, destinados a assegurar o direito a Saude, a Previdencia e a As- 
sistencia Social” . Tambem pode ser vista como:

como um conjunto de politicas e acoes articuladas com o objetivo de 
amparar o individuo e/ou  seu grupo familiar ante aos eventos decorrentes de 
morte, invalidez, doenca, idade, desemprego ou incapacidade economica em 
geral. (OLIVEIRA, p .3 ,1992)

Assim, a “SS” , garantida pela Constituicao Federal de 1988 garante a 
todo cidadao brasileiro o direito a acoes e politicas sociais.

A Assistencia Social “ sera prestada a quern dela necessitate independ- 
entemente de contribuicao a seguridade social” (BRASIL, 1988, art. 203), ou
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seja todo brasileiro, que comprovar sua condicao de necessitado, tera acesso 
aos programas independentemente de contribuir. Seus programas possuem o 
objetivo de protccao da familia, amparar a criancas e adolescentes carcntcs, 
promover a intcgracao ao mcrcado de trabalho.

A Previdencia Social de acordo com Oliveira (1992) consiste em um progra- 
ma que concede pagamentos em dinheiro ou beneficios prestados aos individuos 
ou aos seus dependentes como forma de compcnsacao de forma total ou parcial 
por perda da capacidade laborativa do empregado. A previdencia social possui o 
carater contributivo e atendera a cobertura de eventos de docnca, invalidez, pro- 
tecao a maternidade, ao trabalhador desempregado, dentre outros tipos de cober
tura. (BRASIL, 1998)

A o ultimo componente da “SS” , chamado Saude, consiste em um conjunto 
de politicas e acbes medicas, sanitarias, nutricional e educacional que buscam a pre- 
vencao e a cura de qualquer agravo ao bem estar-fisico do individuo e seus depend
entes. Analogo a Assistencia Social, para se ter acesso aos programas de saude nao 
e preciso contribuir com a seguridade social, ou seja, qualquer pessoa que assim 
necessite pode requerer atendimento medico na rede hospitalar.

De acordo com a ANFIP (2013) observa-se que em 2012 as despesas da SS 
chegaram a R$ 512 bilhoes. A saude utilizou R$ 80 bilhoes deste valor. Em  paralelo 
a isso, observa-se o pouco gasto com assistencia social, apenas R$ 25 bilhoes, sig- 
nificando o investimento de apenas 4,75% do total de Receitas.

Grafico 7 Despesas do Ministerio da Saude

Fonte: Adaptado Relatorio ANFIP 2013
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O grafico 1 mostra que do total gasto com saude, que no ano de 2012 foi 
de R$ 80 bilhoes. Os gastos Assistencia Hospitalar e Ambulatorial representa- 
ram 49,08% e com Atencao Basica apenas 18,08%. A partir desses numcros 
constata-se a prcscnca de um modelo de gestao, em ambito nacional, que pri- 
oriza Assistencia Hospitalar em detrimento da Atencao Basica.

IN D ICA D O RES DA G ESTA O  DA SA U D E EM  CAMPINA G R A N D E

O CUMPRIMENTO DA EC-29

A Emenda Constitucional N °. 29, aprovada em 2000, garantindo a vin- 
culacao de recursos para o setor, constitui-se em uma garantia importante na 
questao do financiamento da saude, sendo considerado um marco na politica 
de financiamento do setor, se coloca como fore a de apoio na vinculacao de 
recursos para a saude frente a tentativa recorrente da equipe economica em 
reduzir suas despesas ou em alterar a definicao do que se entende por acoes e 
services de saude publica.

Embora a vinculacao dos recursos nao signifique a solucao de todos dos 
problemas relacionados a saude, a EC-29 estabelece parametros minimos para 
o financiamento do SUS nas tres esferas de governo, que devem ser destinadas 
a saude. Pela Emenda aprovada, os municipios devem destinar pelo menos 
15% de recursos proprios para o financiamento da saude. Os estados devem 
despender 12% de recursos proprios, enquanto que a Uniao deve repassar a 
inflacao do ano anterior, mais o percentual referente ao crescimento real da 
economia. Com esta ultima regra tenta-se garantir nao so a protecao a inflacao 
para o orcamento da saude, mas tambem ganhos reais para a mesma.

Sob o ponto de vista da garantia de recursos minimos para a saude, o 
municipio de Campina Grande nao foge a regra do restante do pais. A gestao 
municipal passou a cumprir o minimo constitucional a partir de 2005, quando 
o nao cumprimento passou a estar associado a reprovacao do exercicio no 
Tribunal de Contas. A partir de entao, com excecao do significativo percentual 
obtido em 2006, quando foram gastos 20,81% de recursos proprios, o cumpri
mento pode ser chamado de meramente burocratico.

Tal fato pode ser comprovado no grafico 2. Nota-se que entre 2007 e 
2012 os percentuais sao muito proximos, em niveis conservadores. Em  2013 
ocorre importante crescimento, quando foram utilizados 20,18% de recursos 
proprios. E  importante observar se tal crescimento aponta para uma nova ten- 
dencia, especialmente por se tratar do primeiro ano de uma nova gestao.
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Grafico 8 Cumprimento da EC-29
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Fonte: Adaptado do SIOPS

Com tais dados, pode-se dizer que a luta do movimento sanitarista por 
mais recursos para a saude publica no municipio continua a fazer sentido. A 
EC-29 apenas garantiu a aplicacao de um percentual mmimo de recursos, in- 
suficiente para possibilitar as mudancas qualitativas necessarias. Inquieta o fato 
de que a atencao basica no municipio ainda sofre de problemas cronicos de 
custeio e investimentos, sendo comuns a falta de medicamentos e insumos, a 
existencia de unidades de saude que funcionam em condicbcs inadequadas, a 
baixa cobertura realizada pela Estrategia Saude da Familia, dentre outras.

Ao mesmo tempo, tal fato ja representa uma importante conquista. No 
inicio da decada, o municipio investiu apenas 6,97% de recursos proprios. 
Houve, portanto um importante acrescimo de recursos proprios no Fundo 
Municipal de Saude.

OS GASTOS PER CAPITA EM SAUDE

Tal fato tambem se comprova quando se analisa a despesaper capita com 
saude do ente municipal, conforme pode ser visto no grafico 2. No periodo 
compreendido entre 2002 e 2013 cresceu 738%, valores nominais, portanto 
que nao descontam a inflacao no periodo, mas que demonstram um importante 
crescimento dos gastos com saude por habitante.
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Grafico 9 Despesa com Saude por habitante ano (em R$)

Fonte: Adaptado do SIOPS

Apcsar disto, preocupa o fato do valor per capita ainda ser baixo, em media 
de R$ 298,71 por ano, ou no ano de 2013 de R$ 590,69. Observa-se no periodo 
uma inconstancia no crescimento dos valores, com os anos de 2009 e 2012 
sendo os de maior crescimento (23,9% e 20,85%, respectivamente), com anos 
de crescimento pequeno, a exemplo de 2007, quando cresceu apenas 5,7%.

Outro aspecto importante e que o valor de R$ 590,69 significa um gasto 
per capita mensal de apenas R$ 49,22. Inequivocamente, com este valor dispen- 
dido nao e possivel construir um sistema de atencao a saude de boa qualidade.

Grafico 10 Variagao percentual do gasto per capita com Saude
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Fonte: Adaptado SIOPS
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DESPESAS COM PESSOAL E A CONSTRUgAO DE UM MODELO

Grafico 11 Participagao da Despesa de pessoal em relagao a despesa total

37,6900 37,300035,8600 36,1700 35,8700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Observa-se que o munidpio ainda possui toda uma rede para ser con- 
struida. N a configuracao de um modelo de atcncao a saude, e importante que a 
atcncao basica seja a porta de entrada do sistema, a partir das unidades basicas 
de saude vinculadas a Estrategia Saude da Familia. Assim sendo, a partir do 
medico generalista ocorre a marcacao de consultas e exames qualificados que, 
pela tecnologia existente, poderia ser marcada pelo proprio profissional, tendo 
acesso a um terminal de computador e a um software de marcacao de consultas 
e rcgulacao de leitos. As cirurgias eletivas, o exames e consultas a especialistas 
seguiriam a esta logica.

Ate entao em Campina Grande este modelo nao esta construido. A E s
trategia Saude da Familia nao atende a totalidade dos cidadaos. Alem de quan- 
titativamente insuficiente o modelo possui problemas de qualidade. A falta de 
confian^a por parte da popula^ao faz com que os hospitais passem a ser portas 
de entradas do sistema. Houve a criacao de uma central de marcacao de consul
tas sem que a porta de entrada tivesse sido bem definida. Como consequencia, 
se tern uma quebra da hierarquia do sistema, com possibilidades de interferen- 
cias politicas e ou de outra natureza sobre a marcacao de consultas.

Assim sendo, pode-se dizer que a administracao politica e necessaria para 
a organizacao do sistema de saude em Campina Grande. Em  primeiro lugar, 
e preciso apostar fortemente na consolidacao da Estrategia Saude da Familia 
como porta de entrada do sistema, com atendimento a totalidade dos habitantes
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de Campina Grande. Para isto, todas as unidades basicas de saude da familia 
precisariam estar adequadas para receber os seus usuarios com qualidade, alem 
de serem compostas por todos os profissionais necessarios para prestar um 
bom atendimento. Definida a porta de entrada, seria necessario criar uma rede 
de atendimentos especializados, com consultas, exames, localizados de acordo 
com os distritos sanitarios do muni dpi o. Atualmente, apenas o Service Munici
pal de Saude e o Hospital Universitario servem para este proposito. Tambem, 
seria preciso subordinar a central de marcacao de consultas a esta nova logica, 
eliminando qualquer possibilidade de interferencia politica ao processo, alem 
da criacao de uma central de regulacao de leitos.

Tais passos ja foram de debatidos pela sociedade organizada em diver- 
sas conferencias de saude. Nao houve, porem, uma pactuacao que permitisse 
acelerar na construcao do modelo. Por outro lado, inequivocamente, faltam 
recursos para isto.

Outro elemento que entrava o atendimento das demandas e a formacao 
historica do modelo de atencao a saude em Campina Grande. Segundo ROT- 
TA (1997), cerca de 87% dos recursos publicos da saude para media e alta com- 
plexidade eram destinados ao setor privado, em 1996 no municipio de Campina 
Grande. Naquele ano, de cerca R$ 30 milhoes que transitaram pelo sistema 
publico, cerca de R$ 23 milhoes tiveram como destino o setor privado.

Segundo a Lei 8080/90 o Sistema Unico de Saude deve ser formado a 
partir de prestadores publicos de services. Os segmentos filantropico e privado 
entrariam apenas de forma complementar.

Em  1997 do total de recursos destinados ao SUS, cerca de 62,8% tiveram 
como destino o setor privado. Se a este forem somados os recursos destina
dos aos prestadores filantropicos, o percentual sobe para 76%. Assim, naquele 
momento os prestadores publicos representavam cerca de 24% dos recursos 
do SUS.

O predominio do segmento privado em Campina Grande explica-se pela 
constituicao de um sistema criado a partir do surgimento dos services de saude. 
Era a oferta que gerava a demanda e nao o inverso.

Alem da predominancia do setor privado, o modelo baseava-se na pre- 
dominancia do setor hospitalar. D a totalidade dos recursos 72,33 % estavam 
concentrados no sistema hospitalar, enquanto que 27,67% estavam vinculados 
ao sistema ambulatorial.
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Grafico 12 Percentuais de gasto com Atengao Basica e Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

*  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial a  Atengao Basica

Para ROTTA (1997) a caractcri/acao de um modelo hospitalocentrico- 
privado era caracteristico de Campina Grande. Ao comparar o municipio com 
outros da regiao Nordeste, a exemplo deJoao Pessoa, Salvador, Natal e Recife, 
se via a forte predominancia dos gastos hospitalares. A cada R$ 100 reais gastos 
em procedimentos ambulatoriais, se gastava R$ 263,10 com gastos hospitalares 
em Campina Grande, no ano de 1996. Em  Joao Pessoa, se gastava R$ 82,40, em 
Salvador R$ 76,40, em Natal R$ 67,70 e no Recife R$ 82,30.

Observa-se assim que nos outros municipios os gastos ambulatoriais 
predominam, apesar de todos serem conhecidos por sua rede hospitalar. No 
caso de Campina Grande, ve-se o forte predominio dos gastos hospitalares.

Nos ultimos anos, tal fato pode ainda ser evidenciado. A atencao basica 
correspondeu a 27% dos recursos utilizados em saude. A assistencia hospitalar 
e ambulatorial correspondeu a 52%. Compreende-se que os gastos hospitalares 
sao mais caros, pelo uso intenso de tecnologia e equipamentos. Por outro lado, 
observa-se um importante fosso entre as duas modalidades de gastos.

EVOLUgAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Do estudo do Professor Heleno Rotta para o ultimo ano em analise 
(2011) o Fundo Municipal de Saude (FMS) sofreu importantes altcracbcs. Na 
epoca, transitavam pelo FMS R$ 2,3 milhoes. Quando somados aos recursos
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que nao transitavam pelo FMS, o total dos recursos do SUS chegava a R$ 30 
milhoes. Em  2013 transitaram pelo FMS ccrca de R$ 236 milhoes. Observa-se, 
assim um crcscimcnto de 10.173% num intcrvalo de aproximadamcntc dezes- 
seis anos.

Tal crcscimcnto se justifica por varios fatores. Primeiro, pelo fato do 
lento processo de municipalizacao dos recursos da saude ter sido concluido em 
Campina Grande. Em  segundo lugar, pelo fato do municipio ter aderido aos 
varios novos services criados pelo Ministerio da Saude, a exemplo do SAMU, 
Farmacia Popular, entre outros. Por fim, pelo fato do grande crescimento das 
atividades relacionadas ao PSF, hoje ESF.

Observado o grande crescimento quantitative do Fundo Municipal de 
Saude, interessa observar se o modelo hospitalocentrico-privado se aprofun- 
dou ou foi substancialmente modificado neste interim.

Nesta perspectiva, constata-se que a grande maioria de recursos do SUS 
destina-se ao pagamento de Autorizacao de Intcrnacao Hospitalar (AIH) em 
detrimento do sistema ambulatorial, quando seria desejavel exatamente o in- 
verso. Trata-se de um modelo de carater hospitalocentrico-privado, claramente 
distinto do pretendido pela dcsccntralizacao de recursos, que visa format- um 
modelo preventive de atcncao ao indivtduo.

CONSIDERAgOES FINAIS

O exerctcio teorico realizado ao longo deste trabalho permitiu observar 
alguns dos desafios para a gestao da Seguridade Social em ntvel nacional e da 
administracao da saude em Campina Grande.

Nesta perspectiva, alguns mitos amplamente trabalhados pela grande mt- 
dia podem, pelo menos, serem questionados. A ideia de uma Previdencia Social 
deficitaria e relativizada quando confrontada com o superavit verificado no 
Orcamcnto da Seguridade Social e com uma dcsvinculacao de recursos, pro- 
movida pela DRU, que chegou a uma media de 40% nos anos da atual decada.

Pelo mesmo motivo, pode-se pensar que representa outro mito a ideia de 
que seria necessario buscar uma nova fonte de recursos para financiar a saude. 
Apenas o superavit alcancado na SS daria para dobrar o orcamcnto do SUS, o 
que possibilitaria transformacbcs importantes para a saude publica no pats. O 
pagamento da dtvida social na area da saude exige, por exemplo, uma mudanca 
do modelo de gestao da Saude do Brasil, um maior investimento em atcncao 
basica, ou seja, na promocao de qualidade de vida para toda populacao.

As reflexoes aqui feitas sobre as desvincula^oes trazidas pela DRU
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demonstram que os gastos com saude, assistencia e previdencia ainda sao in- 
suficientes para trazer a qualidade necessaria nos servi^os publicos. Por outro 
lado, demonstra-se que nao existe a necessidade de criacao de novos tributos 
para financiar a SS.

Trata-se da necessidade de inverter a logica das prioridades. O avana) da 
politica monetaria deve combinar com a construcao de um projeto de nacao, 
que signifique inclusao social e um Estado menos voltado para a acumulacao 
do capital financeiro.

Tais fatos acabam tendo importante rebatimento no ambito municipal 
ao ter responsabilidades transferidas pelo processo de descentralizacao, os pre- 
feitos passaram a serem responsaveis pela gestao plena da saude. Com novas 
responsabilidades e sem necessariamente novos recursos, os avana) s acabaram 
sendo timidos no que se refere a construcao do modelo.

Inequivocamente, uma rcpactuacao entre as tres esferas de governo e 
necessaria, de modo a permitir uma maior participacao da esfera estadual em 
sintonia com as prioridades estabelecidas no Plano Municipal de Saude. Assim 
tambem, e preciso mais ousadia por parte do governo federal no sentido de 
reajustar tabelas de procedimentos e de premiar aqueles municipios que con- 
seguirem ale an car as metas estabelecidas.

Por fim, e necessario tambem que se tenha capacidade para se pactuar 
um modelo. E  comum se observar, inclusive em Campina Grande, pianos com 
metas isoladas de desconectadas de um objetivo comum. Pelo fato dos recursos 
serem insuficientes, das metas serem pensadas apenas para o periodo de uma 
gestao e de nao haver uma pactuacao entre os diferentes segmentos que repre- 
sentam a saude, os avancos sao lentos, descontinuos e oscilantes.

As reflexoes feitas aqui para o caso de Campina Grande nao representam 
cxcccbcs ao modelo brasileiro. Antes, o modelo de atcncao a saude em Campi
na Grande segue a logica nacional, mesmo que com particularidades impor- 
tantes. A superacao dos entraves existentes na administracao publica brasileira, 
especialmente no que se refere a gestao da Seguridade Social e fundamental 
para a construcao de um Sistema Unico de Saude de boa qualidade.
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