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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este artigo tem por finalidade verificar a existencia de politicas publicas voltadas para a 

sustentabilidade social e suas decorrencias para a populacao urbana e rural no municipio de 

Caraubas - PB. Inicialmente, o artigo traz um breve historico a cerca da sustentabilidade, 

ainda evidencia alguns aspectos como: concepcao de desenvolvimento sustentavel, dimensoes 

da sustentabilidade, sustentabilidade social, pobreza e exclusao, caracterizacao do objeto de 

estudo: municipio de Caraubas - PB, analise dos resultados e discursao, considerasoes finais. 

referencias e apendice. O mesmo ainda se justifica pela necessidade de formacao de uma 

gestao municipal mais justa e eficiente que abranja as necessidades da sociedade e busque de 

uma maior interacao e responsividade, com a sociedade a fim de melhorar a qualidade de vida 

local. A metodologia adotada foi: aplicaclo de questionarios, realizacao de entrevistas e 

visitas as comunidades envolvidas, meios que visam a informatizacao da sociedade a cerca do 

tema, na parte bibliografica foram utilizadas fontes como: sites, artigos, livros e autores na 

area, sendo a pesquisa de carater quali-quantitativa, descritiva e exploratoria, visa elaborar o 

diagnostico local. Por fim. foi feita uma analise dos resultados, como observacao geral, os 

resultados obtidos demonstram que existem politicas publicas voltadas para o social, mas sao 

frutos de acoes do governo federal e nao da gestao local. 

Palavras-chave: Sustentabilidade Social; Gestao Publica Sustentavel; Qualidade de Vida. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This article aims to verify the existence of public policies for social sustainability and its 

implications for urban and rural population in the municipality of Caraubas - PB. Initially, the 

article presents a brief history about the sustainability also highlights some aspects such as: 

design of sustainable development dimensions of sustainability, social sustainability, poverty 

and exclusion, characterization of the object of study: city of Caraubas - PB, analysis of 

results and discursion, closing remarks references and appendix. The same is also justified by 

the need to form a more fair and efficient municipal management covering the needs of 

society and seek greater interaction and responsiveness to society in order to improve the 

quality of life local. A methodology was adopted: questionnaires, interviews and visits the 

communities involved, media aimed at computerization of society about the issue, in part 

bibliographic sources were used as: websites, articles, books and authors in the field and the 

study of character quali - quantitative, descriptive and exploratory, aimed at preparing local 

diagnosis. Finally, an analysis of the results was taken as a general observation, the results 

show that there are devoted to social policy but are the result of actions of the federal 

government and not the local management. 

Keywords: Social Sustentabilidade; Sustainable public administration; Quality of Life. 
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7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 INTRODUCAO 

O presente trabalho tern por finalidade verificar a existencia de politicas publicas 

voltadas para a sustentabilidade social e suas decorrencias para a populacao urbana e rural no 

municipio de Caraubas - PB. Buscando assim, fomentar uma Gestao Publica Sustentavel que 

se balize nos pilares da: equidade material, igualdades de oportunidades. melhor distribuicao 

de renda e justica social, que como somatorio resulte em um crescimento acoplado a acoes 

desenvolvimentistas e sustentaveis. 

Como contexto, a partir das transformacoes capitalistas, o modo de vida do homem e o 

seu proprio espaco sofreram diversas modificacoes. Neste cenario, surge a sustentabilidade, 

termo que provem do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sustentare (sustentar, apoiar, conservar, cuidar). Inicialmente, este 

conceito relacionava-se quase que exclusivamente as questoes ambientais ou ecologicas. 

Dessa forma nao levava em consideracao as dimensoes economicas, financeiras, culturais, 

politicas, territoriais e sociais. Contudo, no presente, o termo esta intimamente relacionado 

com a responsabilidade social das organizacoes, onde e utilizada como parte da estrategia 

organizacional, detectando alguns problemas, como: a desigualdade social, a exclusao pessoal 

e o uso excessivo de recursos por uma parte da populacao. Entretanto, o conceito de 

sustentabilidade vai bem alem da explicacao da realidade, pois exige aplicacoes praticas. 

Sendo assim a cada dia ela estende sua abrangencia e importancia. 

Observa-se assim, que varios problemas capitalistas podem ser minimizados no 

ambito da sustentabilidade social, pois ela busca a melhoria da qualidade de vida da 

populacao, uma maior equidade na distribuicao de renda, bem como a diminuicao da exclusao 

social, com a participacao e a organizacao popular. Nota-se ainda que a gestao publica e um 

setor de suma importancia, na busca por mudancas nos panoramas da sociedade. Portanto, 

pensar de maneira socialmente sustentavel nao implica apenas na aplicacao de recursos 

financeiros para desenvolvimento de projetos e/ou programas sociais, mas em uma mudanca 

de atitude por parte tanto dos gestores publicos, como da sociedade em si. 

Dentro desse contexto, este trabalho justifica-se pela necessidade de formacao de uma 

gestao municipal mais justa e eficiente que possa atender as necessidades da sociedade 

contemporanea, tendo em vista todos os avancos da tecnologia; acontecimentos que estao 

induzindo o desenho de uma nova realidade social, resultado de fenomenos economicos, 

politicos, culturais e sociais. Exigindo assim dos administradores publicos uma maior 

interacao e responsividade, com a sociedade a fim de melhorar a qualidade de vida, buscando 
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elementos que, diante dos desafios propostos na atualidade, conduzam o municipio a um 

estagio favoravel, tanto, para geracoes presentes quanto para as geracoes futuras. 

Desse modo, mostra-se fundamental levar os moradores da localidade a redescobrir 

formas de contemplar o desenvolvimento local, estimulando entre os mesmos, atitudes que 

contribuam para o seu crescimento de forma sustentavel. No caso de Caraubas (cidade em 

estudo), o cenario empirico caracteriza-se por apresentar uma forte desigualdade social, 

demonstrando carencias sociais e economicas para a grande maioria de sua populacao, bem 

como, a inexistencia da participacao coletiva na elaboracao, execucao e avaliacao das acoes 

publicas. 

Para a realizacao desse artigo foram utilizados diversos instrumentos tais como: 

questionarios, entrevistas e visitas as comunidades envolvidas. meios que visam a 

contextualizacao do panorama social em estudo. Para atingir os objetivos propostos neste 

trabalho, os procedimentos pretenderam desenvolver primeiramente um levantamento mais 

empirico sobre a realidade local da cidade de Caraubas em suas dimensSes: economica, 

politica, ambiental, cultural e social. Definindo os impactos que as mesmas causam no 

desenvolvimento seja ele municipal e/ou comunitario. 

A pesquisa foi de carater quali-quantitativa, descritiva e exploratoria, visando elaborar 

o diagnostico local. Salienta-se que a ac5es publicas tanto na zona urbana quanto na zona 

rural do municipio de Caraubas foram pesquisadas, para isso foram aplicados questionarios 

nas duas areas onde se buscou observar as acoes efetivas da prefeitura e as disparidades a 

respeito do tema (sustentabilidade), bem como as politicas publicas desenvolvidas no 

municipio. Na zona rural os questionarios foram destinados as comunidades residentes nos 

Sitios Campos e Lagoa dos Severos, por serem os sitios mais proximos e desenvolvidos da 

cidade. 

Na parte bibliografica desse atrigo foram utilizadas fontes como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites, artigos, livros 

e monografias. Os principais autores utilizados foram: Juarez de Paula, 2008; H. Saul Becker, 

Trad. Maria Luiza X. de A. Borges; Karina Kuschnir, 2009; Sergio C. Buarque, 2008; 

Eduardo Fagnani, 2009; Ezio Manzini. 2008: Adriano Murgel Branco; Ignacy Sachs 1993 e 

2000. 

No atual contexto a sustentabilidade e contemplada como um paradigma crucial para 

o desenvolvimento local, social e sustentavel, faz-se dessa maneira a indagacao da seguinte 

questao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quais as implicacoes das politicas publicas destinadas a Sustentabilidade Social 

para sociedade local no municipio de Caraubas - Paraiba? 



Este trabalho esta estruturado da seguinte forma: introducao, embasamento teorico: 

desenvolvimento sustentavel; sustentabilidade e suas dimensoes; sustentabilidade social e 

pobreza e exclusao social, caracterizacao do objeto de estudo: municipio de Caraubas - PB, 

analise dos resultados e discursao, consideracoes finais, referencias e apendice. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 D E S E N V O L V I M E N T O S U S T E N T A V E L 

O consumo massificado baseado no uso extensivo de energia nao renovavel, na 

exploracao de mao-de-obra, no uso extensivo dos recursos naturais, ou seja, na degradacao 

ambiental como um todo, imperou por muito tempo na sociedade moderna, porem tal 

sociedade nao podera se manter em longo prazo com padroes de producao e consumo tao 

nocivos ao meio ambiente. 

Dessa forma o meio academico, intelectuais e teoricos bem como varios grupos sociais 

comecaram a alertar para uma nova realidade, onde os recursos naturais (renovaveis ou nao) 

sao bens finitos e limitados, os quais precisam ser utilizados de forma equilibrada, indicando 

assim, limites ao consumo e ao uso dos recursos naturais (DIEGUES, 1992). Uma vez que seu 

esgotamento se deu por meio da exploracao excessiva de tais recursos, da polui9ao e da 

degradacao dos ecossistemas implicando na diminuicao da qualidade de vida das sociedades 

dos paises industrializados, dai a preocupacao em controlar os aspectos negativos da 

industrializacao. Mostrando-se assim necessario a revisao do conceito de desenvolvimento, o 

qual nao fica restrito apenas como sinonimo de crescimento economico, mas incorpora o 

sentido e efeitos dos impactos ambientais. 

Sendo assim o termo "desenvolvimento sustentavel" emerge a partir da segunda 

metade do seculo XX, atraves de estudos realizados pela Organizacao das Nac5es Unidas -

ONU sobre mudan?as climaticas. O desenvolvimento sustentavel surge em resposta as 

preocupa9oes, da humanidade perante a crise social e ambiental, isto e, problemas decorrentes 

do crescimento populacional, da poluicao atmosferica, e do antagonismo entre crescimento 

produtivo x desenvolvimento social. 

A Conferencia das Na96es Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, 

em 1972, e um marco na divulga9§o dos problemas ambientais, um evento que centrou a ideia 

de desenvolvimento sustentavel. A principal contribui9ao desse evento foi o relatorio de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brundtland que passou a ser um instrumento de suma importancia nas discussoes posteriores 

sobre sustentabilidade (MENDES, 2009). 

O Relatorio Brundtland - Our Common Future (1987), trouxe novos elementos ao 

debate sobre o desenvolvimento sustentavel dentro do contexto politico e economico de 
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desenvolvimento, fortalecendo o tema na agenda politica, bem como, sancionando a posi9ao 

do tema meio ambiente na agenda politica internacional. O relatorio ainda chamou a atenfao 

de grande parte da popula9ao mundial sobre a necessidade de se conquistar o 

desenvolvimento economico, que nao causasse danos ao meio ambiente e sem reduzir os 

recursos naturais. Ele tambem traz tres principios basicos a serem cumpridos: prote9ao 

ambiental, desenvolvimento economico e equidade social. 

No relatorio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brundtland ainda e evidenciado uma das defini96es mais difundida 

pelo mundo do conceito de desenvolvimento sustentavel: e aquele que atende as necessidades 

das gera96es presentes sem comprometer a capacidade das gera96es futuras atenderem suas 

proprias necessidades (ESTENDER e PITTA, 2007). 

Em 1972 o centro das discussoes da Conferencia de Estocolmo, o Clube de Roma, 

tambem publicou "Limites do Crescimento", mostrando azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amea9a de um colapso do modelo 

de crescimento vigente, decorrente da produ9ao industrial baseada nos recursos naturais nao 

renovaveis, afirmando assim a insustentabilidade da industrializa9ao e de seus avan90S, da 

produ9ao de alimentos e da polui9ao. Diante desse cenario, houve uma rea9ao imediata tanto 

dos paises industrializados como subdesenvolvidos, assim como uma maior propaga9ao da 

ideia de desenvolvimento sustentavel no ambito internacional (BATISTA e 

ALBUQUERQUE, 2007). 

No Brasil, por volta da decada de oitenta, houve a cria9ao do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente e a formula9ao da Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Mesmo 

assim, as a9oes do governo continuam limitadas a areas especificas, atuando na resolu9ao de 

problemas ocasionados pela inexistencia de politicas voltadas a regula9ao do uso dos recursos 

naturais. 

A Agenda 21 foi outro documento, criado com o intuito de disseminar o 

desenvolvimento sustentavel pelo mundo, desenvolvida na Conferencia Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentavel no Rio de Janeiro, a "Rio 92". Este documento foi quern mais 

conseguiu difundir o conceito de desenvolvimento sustentavel pelo mundo, uma vez que ele 

evidencia que a sustentabilidade e construida a partir de distintas dimensoes (MAIA, [200-]). 

Apos sua realiza9ao foram formadas organiza9oes e diversas conferencias em varias partes do 

mundo (como a de Johanesburgo na Africa do Sul) destinadas a acentuar as alterca9oes sobre 

degrada9ao e economia. 

De forma geral, nota-se o desenvolvimento sustentavel como um fator crucial na busca 

por respostas aos problemas enfrentados pela sociedade global, bem como nos novos rumos 

que a humanidade tern que percorrer, sempre pautados na busca de uma qualidade de vida que 
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respeite a resiliencia do planeta, ou seja, a capacidade de um sistema restabelecer seu 

equilibrio, apos ter sido rompido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Sustentabilidade e suas dimensoes 

Nas ultimas decadas a sustentabilidade tornou-se um tema com carater de extrema 

importancia. Desde a conferencia mundial sobre o meio ambiente Rio-92, sua evolucao nao so 

no Brasil, mas em varias partes do mundo tern se tornado constante. Nesse contexto varias 

possibilidades vem sendo discutidas, como problemas e oportunidades, trilhando assim 

caminhos para conservar os recursos naturais em consonancia com a capacidade de producao 

e renovacao dos mesmos. Visando dessa maneira uma maior equidade entre o consumo e a 

producao, agregando a minimizacao dos danos irreversiveis ao meio ambiente e aos diversos 

recursos existentes. Sobre isso Bellen (2003, p. 72 -73), afirma: 

A sustentabilidade exige que se passe da gestao dos recursos para a gestao da 

propria humanidade. Se o objetivo e viver de uma maneira sustentavel, deve-se 

assegurar que os produtos e processos da natureza sejam utilizados numa velocidade 

que permita sua regeneracao. [...] A sustentabilidade requer um padrao de vida 

dentro dos limites impostos pela natureza. Utilizando uma metafora economica, 

deve se viver dentro da capacidade do capital natural. 

Ressalta-se que atualmente vem se tornando necessario a expansao nao so da 

concepcao de sustentabilidade, mas de sua pratica, a qual esta sendo ampliada ao longo do 

tempo conforme a propria evolucao humana, para alcancar tambem as pessoas - assim se tern 

origem o termo de sustentabilidade social local. 

Possibilitando assim a criacao de meios capazes de solucionar os desafios e/ou 

problemas enfrentados nas areas economicos e sociais e nao so na area ambiental de uma 

regiao, procurando atingir uma maior permanencia e continuidade dos servicos prestados a 

sociedade, para que as pessoas que nela vivem possam intensificar mudancas que 

transformem positivamente o estilo de vida de toda a coletividade, tornando a convivencia 

mais completa e satisfatoria. 

Todavia, as inovacoes no setor publico ainda, sao encaradas com receio ou nao tern 

sua efetividade para a sociedade, principalmente no que tange os servicos prestados a 

sociedade. No Brasil e em seus 5.564 municipios, devido a praticas negativas que envolvem 

corrupcao, clientelismo, nepotismo, dentre outros, a administracao publica incorporou a 

ineficiencia como caracteristica marcante que interfere nao so no crescimento como no 

desenvolvimento social local (municipal e comunitario). Para Fagnani (2009, p. 120): 
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Caso haja intencao de conquistar a redistribuicao da renda e equidade social no 

Brasil, acreditamos ser fundamental, em suma, considerar que a situacao de 

desenvolvimento do pais coloca limites objetivos e claros a natureza das fontes de 

financiamento das politicas e programas sociais. 

Nota-se que para haver a implementacao da sustentabilidade ou qualquer que seja o 

programa social atraves de politicas publicas e necessario antes de tudo, diagnosticar a 

realidade local, definir com clareza da situacao atual, bem como as acoes viaveis e as metas e 

objetivos a serem alcancadas. Ainda de acordo com Sachs (1993), as dimensoes da 

sustentabilidade sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sustentabilidade ecologica - tern por objetivo a manutencao dos estoques dos 

recursos naturais, incorporados ao processo ou as atividades produtivas; 

• Sustentabilidade ambiental - visa a manutencao da capacidade de sustentacao dos 

ecossistemas, implicando na capacidade de recomposi9ao dos ecossistemas diante das 

agressoes a ele causadas; 

• Sustentabilidade social - objetiva o desenvolvimento que busca a melhoria da 

qualidade de vida da popula9ao. Sendo utilizada principalmente em contextos onde ha 

fortes desigualdades sociais e pouca inclusao social, dessa forma busca atraves de 

politicas distributivas. a amplia9ao do atendimento a questoes como: saude, educa9ao, 

seguran9a e habita9ao; 

• Sustentabilidade politica - tern como principio a constru9ao da cidadania, visando 

garantir uma plena inclusao dos individuos ao processo do desenvolvimento; 

• Sustentabilidade economica - reportar-se a uma administra9ao eficiente dos recursos 

naturais, ambientais, materials, financeiros e economicos, objetivando uma melhor 

regularidade dos fluxos de investimentos publicos ou privados. 

Posteriormente, Sachs (2000) incorporou mais duas dimensoes a sustentabilidade: 

• A sustentabilidade territorial ou espacial - que visa um equilibrio entre a rela9ao 

rural x urbana, bem como uma melhor distribui9ao territorial, melhorias no ambiente 

urbano, objetivando superar as disparidades inter-regionais e elaborar estrategias 

ambientais que assegurem as areas ecologicamente mais frageis; 

• A sustentabilidade cultural - busca um maior respeito a cultura de cada localidade, 

visando garantir a continuidade da tradi9ao atrelada a inova9ao. 

Ainda ha autores que incluem a sustentabilidade financeira as dimensoes da 

sustentabilidade. Desse modo, no atual contexto, onde a globaliza9ao, as novas tecnologias se 
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ampliam bem como os problemas sociais se agravam continuamente, mostra-se necessario um 

desenvolvimento que nao se baseie exclusivamente no lucro e em privilegios de pequena parte 

da sociedade. Para Barbosa (2008, p.23) "Os direitos basicos devem ser proporcionados, tais 

como o direito a agua, ao abrigo, a alimentacao, a saiide, a educacao, entre outros". 

Dessa forma deve-se sublinhar um desenvolvimento que utilize os recursos (naturais, 

economico, financeiros, materias e culturais) de forma parcimoniosa, a fim de melhorar a 

qualidade de vida da populacao, assim como a satisfacao das necessidades basicas da 

sociedade atual e das geracoes futuras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Sustentabilidade social 

A sustentabilidade social abrange a necessidade de recursos, sejam eles materials ou 

nao. A mesma tern por objetivo a construcao progressiva de uma civilizacao que se baseie na 

equidade social, na distribuicao da renda, na igualdade no acesso aos recursos e servicos 

basicos disponibilizados para a sociedade (MAIA, [200-]). 

Sendo assim ela, tern por objetivo melhorar significativamente os direitos e as 

condicoes de vida de uma populacao, ampliando a homogeneidade social, a igualdade no 

acesso aos recursos e servicos sociais e criando oportunidades de geracao de um emprego 

digno que possa agregar qualidade de vida para os cidadaos de uma localidade. 

Ainda para Manzini (2008, p. 23): 

A expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sustentabilidade Social refere-se as condicoes sistemicas atraves das 

quais, seja em escala municipal ou regional, as atividades humanas nao contradizem 

os principios da justica e da responsabilidade em relacao ao futuro, considerando a 

atual distribuicao de "espaco ambiental". 

Habilitados da sustentabilidade social o intuito e desenvolver a sociedade como todo, 

objetivando quebrar as barreiras impostas pelas mudancas economicas, sociais, tecnologicas e 

culturais. Eliminando provaveis ameacas e criando oportunidades de promover a equidade 

social, a maior participacao da populacao na tomada de decisoes, buscando assim uma gestao 

participativa que contemple um planejamento estrategico eficiente, um informe social, uma 

igualdade na justica, bem como, a transparencia de seus atos. 

Dessa maneira, a dimensao social da sustentabilidade pode ser entendida como a 

concretizacao de um processo de desenvolvimento ordenado para uma sociedade solidaria. 

Onde a finalidade e edificar uma sociedade que se paute no ser, com uma maior e melhor 

distribuicao do ter, isto e, da renda, de modo a melhorar o acesso aos direitos e condicoes das 
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diversas classes da populacao, bem como reduzir as distancias entre os padroes de vida dos 

estratos sociais (MENDES, 2009). 

Dentro desse contexto, se mostra necessario a implementacao de politicas publicas 

inovadoras que busquem a captacao de recursos, a efetivacao de obras, o crescimento das 

atividades sociais, a erradicacao da miseria. Buscando assim, uma gestao publica municipal 

mais responsavel, sustentavel e social, a qual objetive colaborar para o aumento da melhoria 

da qualidade de vida de toda populacao. 

No geral, a sustentabilidade social e considerada como uma "ferramenta" essencial 

para a evolucao de uma dada regiao e/ou para o desenvolvimento da sociedade. Porem nao e 

facil, tentar fazer uma transicao na administracao publica, uma vez que o setor e 

historicamente indiferente aos problemas sociais e ambientais, assim como os gestores 

publicos nao incentivam a acao coletiva e a autonomia social. Dessa maneira, sem o apoio 

publico as dificuldades multiplicam-se, na busca pela a reestruturacao social e ambiental 

necessaria para garantir a satisfacao da coletividade e a sobrevivencia da sociedade futura. 

Todavia, tudo isso pode torna-se possivel diante de atitudes sustentaveis, responsivas e 

colaborativas, tanto por parte da comunidade local como dos setores da administracao 

publica, especialmente, municipal, voltadas para adequar a: infraestrutura, governanca, saude, 

moradia, planejamento, educacao, seguranca, servicos e financas publicas. Segundo Paula 

(2008, p . l l -12): 

O desenvolvimento, sobretudo se quer ser humano, social e sustentavel, exige o 

protagonismo local. Os maiores responsaveis pelo desenvolvimento de uma 

localidade, sao as pessoas que nela vivem. Sem o interesse, o envolvimento, o 

compromisso e a adesao da comunidade local, nenhuma politica de induQao ou 

promocao do desenvolvimento alcangara exito. 

Assim na pratica, devem ser incorporados habitos e acoes simples que visam o 

desenvolvimento social de forma sustentavel, tais como: arranjar tempo para o trabalho 

voluntario, evitar poluir o meio ambiente, colaborar para a criaclo de associacoes 

comunitarias, coletar e doar cestas basicas e agasalhos para os mais necessitados, elaborar e 

promover projetos que busquem a interacao/desenvolvimento social, entre outras. Sao praticas 

que podem e devem ser difundidas e adotadas pela sociedade em parceria com a gestao 

publica, levando dessa forma, o municipio a novos panoramas. Ainda para Silva et al (2012, 

p. 14) "O estimulo a cultura participativa torna-se importante, pois envolve a sociedade em um 

sentido de corresponsabilidade, de compartilhamento, um aprendizado democratico por acoes 

alternativas para a melhoria da qualidade de vida". 
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Entretanto o atual modelo de funcionamento da economia mundial vigente torna dificil 

a colaboracao, ja que desconsidera as questoes ambientais, uma vez que se conduz por uma 

competicao excludente e se centra no poder e no acumulo de riqueza, ao mesmo tempo, 

acentuando a pobreza e a exclusao das pessoas mais pobres da sociedade e a degeneracao dos 

recursos naturais. A solucao depende da capacidade de toda humanidade agir em conjunto 

(ORTEGA, 2009). 

Dessa maneira nota-se que nao e possivel adotar uma politica de desenvolvimento sem 

a participacao direta da sociedade, bem como, e fundamental que a gestao publica local 

caminhe em direcao a um desenvolvimento responsivo da sociedade, atraves de acoes e/ou 

estrategicas que objetivem significativamente a participacao da coletividade nos processos 

decisorios, ampliando os meios de acesso a informacao ao cidadao. Dando um importante 

passo para a democratizacao, descentralizacao e fiexibilizacao da gestao local. 

Segundo Silva (2000, p. 100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Silva, Souza e Leal 2012, p. 12): 

A dimensao social constitui-se como elemento predominante o principio da 

"viabilizaclo de uma maior equidade de riquezas e de oportunidades, combatendo-se 

as praticas de exclusao, discriminacao e reproducao da pobreza e respeitando-se a 

diversidade e todas as suas formas de expressao". 

Sendo assim, a sustentabilidade social mostra-se para a gestao publica, como um 

importante paradigma capaz de melhorar efetivamente as acoes publicas, aumentando a 

interacao entre os atores sociais, buscando acoes mais eficazes que possam contribuir para a 

resolucao das problematicas locais. Desse modo pode-se atingir uma gestao publica 

sustentavel, cumpridora das necessidades da sociedade, de modo que os cidadaos que nela 

vivem possam desfrutar de um padrao de vida digno, bem como a garantia que todos os 

cidadaos tenham igualdade no acesso aos servicos basicos de boa qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Pobreza e exclusao social 

As desigualdades sempre assolaram a historia da humanidade, bem como os contrastes 

sociais, por justi9a social, igualdade coletiva, reforma agraria, distribuicao de renda, 

acompanham e marcam a historia da humanidade. 

Dessa forma ate os dias atuais o povo brasileiro padece com os problemas sociais 

como: a desigualdade social, a injustica, a pobreza, a fome, a miseria e a exclusao social. 

Havendo dessa forma uma divisao entre ricos e pobres, dirigentes e dirigidos, pretos e 

brancos, onde uma minoria fica com muito e uma maioria com pouco, onde os direitos sao 

universalizados, mas nao atende a todos, mesmo vivendo em uma Repiiblica que se constitui 



16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

em Estado Democratico de Direito, e tern por fundamentos: a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana. Para Mocelin (2010, p.01): 

Essa divisao entre pobres e ricos, ou entre burguesia (detentora dos meios de 

producao) e proletariado (vendedores da forca de trabalho aos burgueses), ou entao, 

classes sociais, passa a existir a partir da ascensao e consolidacao do capitalismo 

como sistema economico vigente, levando ao inicio de diferenciacoes e de acesso a 

bens e services pela populacao. 

Em termos legais, a Constituicao Federal de 1988 estabelece como objetivo 

fundamental da Republica em seu art. 3°, inciso I I I : erradicar a pobreza e a marginalizacao, 

reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Sendo assim a pobreza e um problema social 

que sempre esteve em pauta formal na sociedade brasileira, vista que em varias partes do pais 

o assunto se faz presente no ordenamento legal local. 

Pela insipiencia dos resultados a pobreza se concretiza como um estado de 

insuficiencia de renda, de privacao e carencia de bens e produtos necessarios ao desempenho 

social e a subsistencia. A pobreza nao esta exclusivamente relaciona a escassez ou a ausencia 

de renda, mas a capacidade de se viver com dignidade fazendo parte da sociedade (BALSAN, 

2010). 

Sem igualdade de oportunidades o cidadao fica impossibilitado de romper as 

dificuldades que lhe sao impostas pela sociedade. Dessa maneira, ele passa a ocupar um 

estado desfavoravel (exclusivo) na sociedade, uma vez que para gozar de sua cidadania, 

dignidade e tantos outros direitos eclodidos na Declaracao Universal dos Direito Humanos, os 

cidadaos necessitam ter acesso igualitario aos servicos basico de saiide, moradia, alimentacao 

e educacao, bem como a extincao de fatores que lhe condicionam a viver com privafoes, 

sejam elas financeiras, economicas, sociais ou culturais. 

Desde a decada de oitenta, a maioria das nacoes desenvolvidas tern formulado 

programas, politicas e projetos de transferencia de renda. No Brasil essas politicas foram 

introduzidas a partir dos anos de noventa, com o proposito de minimizar a pobreza, com a 

transferencia de renda direta as familias em situacao de pobreza e extrema pobreza (miseria), 

buscando a inclusao das pessoas consideradas pobres (CAMARGO, 2011). 

Politicas Publicas sao acoes que visam garantir o acesso efetivo da populacao aos 

direitos constitucionais que, as vezes, sao exercidos apenas pelos cidadaos que dispoem de 

mais recursos. Tais politicas visam respondera problemas concretos como a fome, miseria, 

pobreza e desemprego, bem com atuam buscando atender as necessidades sociais como, 

alimentacao e educacao, demandas ou necessidades evidenciadas atraves dos indicadores 
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sociais. Alem de terem objetivos especificos, elas tem temporalidade, ou seja, sao 

implementadas para se efetivar durante certo periodo de tempo. Seu principal objetivo e 

responder a demandas, principalmente dos setores marginalizados da sociedade, concebidos 

como vulneraveis, bem como ampliar e efetivar direitos e a cidadania. Ainda para Teixeira 

(2002, p.2) "Politicas publicas sao diretrizes, principios norteadores de acao do poder publico; 

regras e procedimentos para as relacoes entre poder publico e sociedade, mediacoes entre 

atores da sociedade e do Estado". 

No Brasil, no de 1993 foi implantado o Piano de Combate a Fome e a Miseria, que 

tinha o intuito de propor parcerias, promover a descentralizacao e a solidariedade. Entre os 

anos de 1995 e 2002 o programa foi substituido pelo Programa Comunidade Solidaria, o qual 

visava combater a exclusao social e a fome, por meio de acoes descentralizadoras e coletiva. 

Ja no ano de 1999 foi lancado o Programa Comunidade Ativa, o mesmo visava conter a fome 

atraves do desenvolvimento local. Em 2001 foi fundado o Fundo de Combate a Pobreza e o 

Fundo de Combate a Miseria, o primeiro tinha por objetivo programas de transferencia de 

rendas e o segundo atuava nos municipios com baixo Indice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). Ja em 2003 foi instituido o Programa Fome Zero, com o intuito de assegurar o direito 

a alimentacao. 

No mesmo ano foi implantado o maior programa de transferencia de renda do pais, o 

Programa Bolsa-Familia, voltado para familias mais carentes. Ele foi elaborado pelo 

Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) e lancado pelo Governo 

Federal, sobre a entao presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva, sendo instituido pela medida 

provisoria de n° 132, transformada na lei n° 10.836 de Janeiro de 2004. O programa surgiu da 

fusao de politicas publicas ja existentes, o Programa Nacional de Acesso a Alimentacao -

PNAA (Lei N°. 10.689/2003), Programa Nacional de Renda Minima vinculada a Educacao -

Bolsa Escola (Lei N°. 10.219/2001), Programa Nacional de Renda Minima vinculada a Saiide 

- Bolsa Alimentacao (Decreto N°. 3.877/2001), Programa Auxilio-Gas (Decreto N°. 

4.102/2002), e Cadastramento Unico do Governo Federal. O programa possui tres eixos 

principals: transferencia de renda, condicionalidades e programas complementares (BRASIL, 

2004). 

Todos os programas citados contribuiram de certa forma pra a diminuicao da pobreza, 

da fome e da miseria em nosso pais, uma vez que politicas publicas que, visam a transferencia 

direta de renda, sao de suma importancia para aquelas as pessoas que se encontraram em 

condicoes de pobreza ou miseria, ja que conseguem sanar de imediato as necessidades basicas 

das pessoas como a alimentacao (OLIVEIRA e CAVALHEIRO, 2009). 
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Porem, cabe ressaltar que tais problemas nao serao solucionados apenas com comida, 

criancas na escola e transferencias de renda. Fazendo-se igualmente necessario que todos os 

brasileiros tenham seus diretos efetivados, de forma que lhes seja concedida uma vida digna 

com acesso de qualidade e nao apenas acesso a educacao, trabalho, saiide, podendo deste 

modo participar efetivamente da sociedade (BALSAN, 2010). 

Ainda para Goulart (2002, p. 67): 

Uma sociedade moderna reconhecida como tal admite o conflito e os atores que a 

protagonizam. tolera a diferenca e conforma um espaco publico em que os diferentes 

segmentos sociais disputam politicamente seus respectivos interesses. 

Desse modo nota-se que a pobreza esta intimamente ligada com fatores sociais, bem 

como a mesma e um dos fatores que causam a exclusao social, e consequentemente 

desigualdade social. 

Dessa forma, ser uma pessoa pobre significa ser excluida da coletividade, uma vez 

que, perante a sociedade ou a uma parte dela o ser humano para ser reconhecido como 

cidadao, deve "ser" alguem importante, dotado de personalidade, inteligencia e criatividade e 

"ter", bens materias ou rendimentos suficientes para adquirir bens que lhe proporcionem uma 

vida confortavel. Porem a pobreza nao e unico fator excludente, o desemprego, a falta de 

moradia, ser idoso, portar alguma deficiencia fisica ou mental, pertencer a uma certa religiao, 

tambem sao fatores que podem levar os individuos de uma sociedade a serem excluidas da 

mesma. 

Ainda para Damas (2010, p. 10) "a exclusao social e um conjunto de problemas que 

levam ao isolamento/afastamento de uma pessoa da sociedade em que esta inserida, ou de um 

determinado grupo". Sendo assim tanto a pobreza como a exclusao social ferem o artigo I da 

Declaracao Universal dos Direitos Humanos de 1948 que elude: "Todas as pessoas nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. Sao dotadas de razao e consciencia e devem agir em 

relacao umas as outras com espirito de fraternidade". Portanto tern o direito e a liberdade de 

enquanto seres humanos de serem respeitados, tratados com dignidade, bem como, 

participarem efetivamente da vida social sem restricoes, independente de seu genero, religiao, 

cultura, raca, classe social e orientacao sexual. 

Sendo assim a pobreza e a exclusao social ferem a dignidade da pessoa humana, bem 

como seus direitos inalienaveis e sua liberdade, uma vez que, privado de consumir certos 

bens, produtos ou servicos que satisfacam suas necessidades basicas, o ser humano passa a ser 

desprezado e desrespeitado pela sociedade. 
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3 C A R A C T E R I Z A C A O DO O B J E T O DE ESTUDO: Municipio de Caraiibas - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O municipio de Caraubas esta localizado na Microrregiao do cariri oriental do Estado 

da Paraiba. Sua area e de 446 km
2

, representando territorialmente 0.7895% do Estado, 

0.0287% da Regiao Nordeste e 0.0052% do Brasil. A sede do municipio tern uma altitude 

aproximada de 451 metros, ficando a 191,9 Km da capital Joao Pessoa. De acordo com o 

1BGE, no ano de 2010 a populacao do municipio de Caraubas era estimada em 3.899 

habitantes e o Indice de Desenvolvimento Humano era de 0,585. 

O municipio de Caraubas localiza-se entre os municipios paraibanos de Congo, 

Coxixola, Sao Joao do Cariri, Sao Domingos do Cariri, Barra de Sao Miguel e o Estado do 

Pernambuco (Jatauba e Santa Cruz do Capibaribe). Originalmente, o municipio foi ocupado 

por indios (caboclos bravos) ate meados do seculo X V I I . Oficialmente, o municipio teve sua 

origem de uma fazenda de colonos Portugueses do seculo X V I I I , as margens do rio Paraiba do 

Norte. Onde as condicSes favoraveis, da regiao a inseriu no ciclo do aciicar. No mesmo 

seculo, um morador da Capitania de Pernambuco, Custodio Alves Martins, instalou-se na 

cabeceira do Rio Paraiba, e ali fundou um sitio a que deu o nome de Caraubas. Quando o 

municipio passou a Distrito de Sao Joao do Cariri em 1891, haviam 58 moradores. Alem da 

pecuaria, o beneficiamento do algodao e do caroa trouxeram novos recursos a localidade. A 

partir de 1940, investimentos urbanos trouxeram a cidade o primeiro grupo escolar e a 

iluminacao publica a diesel em 1952 e a construcao do acude Congo/Campos em 1953. 

A partir de 1968. Caraubas passou a fazer parte do poder executivo do municipio de 

Sao Joao do Cariri, hegemonia que se manteve ate a emancipacao politica do municipio, em 

29 de abril de 1994, atraves da lei estadual n° 5.923/94 e publicada no Diario Oficial em 05 

de maio de 1994, data em que e comemorada a emancipacao politica do municipio. Ja sua 

instauracao veio a ocorrer no dia 01 de Janeiro de 1997. Apos de tornar cidade ficou nos 

primeiros anos sobre a gestao de Severino Virginio da Silva (mais conhecido como Severino 

Dudu 1997, 2008 e 2012) e Jose Gomes Ferreira (mais conhecido como Josete 2000 e 

2004). 

Atualmente, os moradores do municipio de Caraubas vivem, principalmente, da pesca, 

da agricultura, transferencias e programas sociais (como bolsa-familia e o seguro-safra) e 

empregos da prefeitura. Nao ha programas que visam a questao ambiental, social e a efetiva 

melhoria da qualidade de vida da populacao. Dessa forma o municipio mostrasse pobre de 

praticas, sociais e sustentaveis, bem como ha poucas associacoes comunitarias, sendo assim a 

gestao local, nao tern em suas atividades acoes voltados para o desenvolvimento local e 

sustentavel ou para a acao coletiva. 
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Dessa foram mostra-se necessario a implementacao de politicas e/ou projetos que 

visem uma maior equidade social, igualdade de oportunidades, geracao de emprego e renda, 

responsividade com o meio ambiente enfim a melhoria da qualidade de vida como um todo, 

possibilitando deste modo a organizacao da sociedade, o exercicio da participacao coletiva, 

construindo relacoes mais amigaveis e tornando a gestao publica local um campo para a 

concretizacao de acoes de cunho social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 A N A L I S E D E R E S U L T ADOS E DISCURSAO 

A populacao analisada esta na zona urbana e rural do municipio de Caraubas - PB. Os 

resultados foram obtidos a partir dos questionarios aplicados nas respectivas areas citadas, 

com o objetivo de identificar as acoes efetivas da gestao publica municipal e as disparidades a 

respeito do tema, bem como as politicas publicas destinadas a sustentabilidade social no 

municipio. 

Sendo composto por 12 questoes, os questionarios contiveram questoes objetivas e 

subjetivas. Na zona rural os questionarios foram destinados as comunidades residentes nos 

Sitios Campos e Lagoa dos Severos, localidades que ficam a 8 km e 10 km da sede do 

municipio. Como rateio a amostra foi equitativa, com a aplicacao dos questionarios sendo 

realizada junto a 50 (cinquenta) pessoas da zona rural e 50 (cinquenta) da zona urbana. 

As duas primeiras questoes se referem ao nome e a zona (urbana ou rural) que os 

pesquisados moram. Das questoes (3
a

 a 7
a

) sao apresentadas informacoes referentes aos 

programas sociais, aos servicos basicos e a as oportunidades que o municipio oferta. Pelo 

mensurado constata-se 72% dos pesquisados recebem programas sociais na zona urbana e 

28% nao recebem ajuda. 

Enquanto na zona rural 76% recebem o beneficio e 24% nao recebem. Percebe-se 

ainda que na zona urbana 52% dizem que os programas sociais melhoraram a qualidade de 

vida da populacao local e 48% dizem que os programas sociais nao melhorou a qualidade de 

vida. Ja na zona rural 56% dizem que melhorou e 44% dizem que nao melhorou a qualidade 

de vida. 

Com relacao a existencia de oportunidades (cursos, construcao de casa populares, 

associacoes comunitarias e geracao de emprego e renda), acoes ou projetos que o municipio 

de Caraubas desenvolve visando a qualidade de vida da populacao, na zona urbana 58% 

responderam que nao ha oportunidade e 42% responderam que ha oportunidades. Na zona 

rural 78% dizem nao existir oportunidade de melhoria da qualidade de vida e 22% dizem que 

existe. 
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Quando questionado quanto ao acesso dos servicos basicos, os moradores da cidade, 

88% responderam que tern acesso os servicos basicos e 12% responderam que nao ter acesso, 

ja em relacao a igualdade de acesso ao servicos 84% responderam que ha igualdade e 16% 

dizem nao ter igualdade. Ja nas Comunidades dos Sitios Campos e Lagoa dos Severos 96% 

dizem ter acesso aos servicos basicos e 4% dizem nao ter acesso, quanto a igualdade de 

acesso 58% dizem ter igualdade no acesso e 42% dizem nao ter igualdade no acesso. 

E possivel notar que mais da metade dos pesquisados na zona rural e urbana recebem 

programas sociais, assim os programas se tornaram uma fonte de renda permanente, deixando 

de ser um programa de ajuda, conferindo assim um carater assistencialista aos programas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 01: Respostas dos participantes da zona urbana 

3 - PROGRAMAS SOCIAIS; 

4- PROGRAMAS/QUALIDADE DE VIDA; 

5 - OPORTUNIDADES NO MUNICIPIO; 

6 - ACESSO AOS SERVICOS BASICOS; 

7 - IGUALDADE DE ACESSO. 

Fonte: Elaboracao propria. (2014). 

FIGURA 02: Respostas dos participantes da zona rural 

Fonte: Elaboracao propria. (2014). 
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Sobrea caracterizacao do municipio na urbana 38% dizem ha acesso de qualidade a 

educacao e a saude; 18% respeito a natureza e saneamento basico; 24% dizem que nao ha 

nenhuma das opcoes citadas; 8% agua encanada em todas as localidades do municipio; 4% 

respeito a natureza; 4% distribuicao de renda e 4% respeito as diversidades. Enquanto na 

zona rural do municipio 30% dizem que ha acesso de qualidade a educacao; 16 % acesso a 

saude de qualidade; 12% distribuicao de renda; 10% igualdade de oportunidades e 32% 

pessoas dizem que nao ha nenhuma das opcoes citadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 03 - Tabela 01: Caracterizacao do municipio de Caraubas 

Z O N A U R B A N A Z O N A R U R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboracao propria. (2014). 

Sendo assim. nota-se que tanto na zona rural como na zona urbana grande parte dos 

pesquisados caracterizam que no municipio nao ha nenhuma das opcoes citadas, ou seja, 

consideram que nao ha seguranca publica e saude de qualidade, saneamento basico, 

distribuicao de renda, respeito as diversidades. acoes que viabilizam o futuro e geracao de 

emprego e renda. 

Quando questionados sobre a efetividade dos conselhos municipais na zona urbana 

48% responderam que eles nao tern efetividade e 52% que eles tern efetividade, ja quando 

questionados sobre o tema sustentabilidade na zona urbana 68% responderam que nao tinham 

ouvido falar no tema e 32% ja tinham ouvido falar. Enquanto na zona rural 62% responderam 

que os conselhos nao tern efetividade e 38% que eles tern efetividade, no que se refere ao 

tema sustentabilidade 76% nao tinham ouvido falar no tema e 24% ja tinham ouvido falar no 

tema. 
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FIGURA 04: Efetividades dos conselhos municipals e do conhecimento sobre o tema 

sustentabilidade na zona rural ena zona urbana 

HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zona urbana sim 

B zona urbana nao 

u zona rural sim 

B zona rural nao 

9 - E F E T I V I D A D E D O S C O N S E L H O S , 

10 - C O N S H E C I M E N T O S O B R E S U S T E N T A B I L I D A D E 

Fonte: elaboracao propria (2014). 

Dessa forma da 3
a

 a 10
a

 questao na zona urbana, predominaram a resposta SIM, 

percebe-se assim sendo, que a maioria da populacao da zona urbana, recebe ajuda de 

programas sociais, caracterizando que tais programas, melhorou a qualidade de vida na 

localidade, consideram ainda que ha poucas oportunidades para a melhoria da qualidade de 

vida no municipio. Alem disso, a populacao urbana, a maioria tern acesso aos servicos 

basicos, bem como igualdade no acesso a tais servicos e considera que os conselhos 

municipals sao pouco atuantes. Em sintese, a maioria da populacao urbana considera que os 

conselhos municipais nao sao atuantes, assim como que a maioria da populacao caracteriza 

que no municipio ha acesso de qualidade a educacao e a saude, respeito a natureza e 

saneamento basico e a maioria dos pesquisados desconhecem o termo sustentabilidade. Tal 

desconhecimento evidencia a falta de informacao e politicas publicas voltadas para a area. 

Ja na zona rural do municipio de Caraubas da 3 a a 10a questao tambem predominou o 

SIM como resposta, ficando assim materializado que a maioria da populacao tambem recebe 

ajuda de programas sociais, assinalando que os programas sociais melhoraram relativamente a 

qualidade de vida do coletivo dessa localidade. De modo geral, consideram que o municipio 

nao oferece oportunidades para a melhoria da qualidade de vida. Soma-se a disponibilizacao 

de servicos basicos e a sua igualdade de acesso, porem, nao consideram que os conselhos 

municipais sejam atuantes. A populacao da zona rural ainda caracteriza que no municipio ha 

acesso de qualidade a educacao e saude, distribuicao de renda e igualdade de oportunidades, 

bem como ainda tern pouco conhecimento do termo sustentabilidade. 
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As questoes 1 l
a

 e 12
a

 se referem a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida 

na localidade. Quando questionados sobre o que entendiam do tema sustentabilidade na zona 

urbana, as respostas mais comuns foram: 

- relacao equilibrada entre os recursos naturais e o ser humano; 

- atividades humanas que viabilizam a satisfacao das necessidades das geracoes atuais e 

futuras; 

- meio de se viver que nao agrida o meio ambiente; 

- harmonia entre a acao humana e a conservacao da natureza; 

- desenvolvimento para o bem-estar humano sem danificar a natureza; 

- acoes que viabilizam a interacao do homem com o meio ambiente sem agredi-lo; 

- e o mecanismo de sobreviver e desenvolver respeitando a meio ambiente. 

Ja quando questionados sobre o que deveria ser feito para melhorar a qualidade de 

vida na localidade, 66% nao responderam e 44% responderam em uma escala decrescente, 

que: 

- por representantes mais responsaveis; 

- melhorar a seguranca publica e/ou seguranca publica de qualidade; 

- promover acoes esportiva, culturais, religiosas como: campeonatos de futebol, eventos 

culturais, praticas esportivas com idosos e jovens; 

- ampliacao de oferta de cursos tecnicos, profissionalizant.es e instalacao de cursos superiores 

e incentivo pra estudantes, buscando promover a geracao de emprego e renda; 

- atitudes voltadas para o consumo e controle do desperdicio de agua; 

- instalacao de politicas publicas focalizando variados aspectos de cunho social; 

- geracao de emprego e renda. 

Em relacao ao tema sustentabilidade na zona rural, as respostas foram: 

- utilizar os recursos advindos da natureza de forma responsavel, pensando nas geracoes 

futuras; 

- e a forma de viver que utiliza meios que levam a populacao a ter uma melhor qualidade de 

vida; 

- significa utilizar os recursos naturais de forma racional; 

- meios e atividades para se manter e viver de forma equilibrada; 

- uso correto dos recursos naturais; 

- sao atividades que visam suprir as necessidades humanas sem comprometer o futuro; 

- e procurar viver utilizando os recursos naturais de forma racional; 

- viver com qualidade de vida, sem prejudicar o meio ambiente. 

http://profissionalizant.es


Quando questionados sobre o que deveria ser feito para melhorar a qualidade de vida 

na localidade, 38% nao responderam e 62% responderam, as respostas foram: 

- mais seguranca e/ou melhorar a seguranca publica; 

- geracao de emprego e renda; 

- saneamento basico; 

- agua tratada e coleta seletiva; 

- trazer mais cursos tecnicos e profissionalizantes; 

- investimento nas areas de saude e seguranca publica; 

- acoes mais efetivas na area da saude, com atendimento mais frequente na zona rural; 

- projetos e acoes que oferecam oportunidades para os habitantes do municipio; 

- elaboracao de politicas publicas voltadas para o cooperativismo 

Nas questoes 1 l
a

 e 12
a

 na zona urbana, observa-se que na I P questao a maioria dos 

pesquisados tern pouca propriedade, para falar sobre o tema sustentabilidade, assim como as 

acoes que os pesquisados objetivam para melhoria da qualidade de vida da populacao do 

municipio sao: em grande parte a melhorar a seguranca publica e/ou seguranca publica de 

qualidade, geracao de emprego e renda, ampliacao de cursos tecnicos, profissionalizantes e 

ensino superiores e o controle do desperdicio de agua. 

Enquanto isto na zona rural do municipio de Caraubas na 1 l
a

 questao a maioria dos 

pesquisados tambem tern pouco dominio para falar da tematica sustentabilidade. Ja as acoes 

que os moradores da zona rural visam que podem melhorar a qualidade de vida na localidade 

sao: investimento em seguranca publica ou seguranca publica de qualidade (devido a grande 

ocorrencia de assaltos a residencias no Sitio Campos), agua tratada e geracao de emprego e 

renda. 

Dessa maneira e possivel notar que as acoes que se relacionam com o social no 

municipio de Caraubas sao em grande parte desenvolvidas pela Secretaria de Acao Social, 

como o Grupo de Convivencia do Idoso, cursos profissionalizantes (manicure, informatica, 

auxiliar de vendas e pintura). e os programas do PET1 e do PROJOVEM. Ainda ha a 

construcao de casas populares, a distribuicao de carne, peixe, atraves a Associacao de Usuario 

de Agua do Acude Congo/Campos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Caraubas, assim como tantas outras cidades da Paraiba e um municipio que se 

constitui de contradicoes, onde uma pequena parte da populacao, se mantem com padroes de 

renda e condicoes de vida semelhantes aos apresentados nos grandes centres urbanos. Nesse 
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contexto Caraubas ainda padece de herancas historicas da sociedade brasileira, entre elas a 

desigualdade social e regional, a concentracao de renda, riqueza e poder. 

Os resultados obtidos evidenciam que o municipio de Caraubas e carente de praticas 

que viabilizam o futuro e a melhoria da qualidade de vida, uma vez que suas acoes nao sao 

voltadas para as questoes ambientais, culturais e sociais. Sendo assim sua populacao 

desconhece diversos temas a exemplo sustentabilidade. Em decorrencia, a gestao municipal 

local necessita fomentar politicas publicas capazes de gerar emprego e renda tanto para a zona 

urbana como para a zona rural, com investimento e politicas publicas mais eficientes nas areas 

de seguranca publica, pois varios sitios de seu municipio, alem do Sitio Campos ja se 

tornaram alvo de assaltos a residencias e animais (caprinos) - como o Sitio Monte Alegre e o 

Distrito de Barreiras. 

Ha de se ressaltar que os programas sociais ou de transferencia de renda e de suma 

importancia para as classes mais desfavorecidas da sociedade, ja que reduzem os impactos 

causados pela pobreza (sobretudo, no curto prazo), porem ainda nao sao suficientes para 

reverter o quadro social brasileiro (no longo prazo), uma vez que, nao consegue diminuir as 

disparidades entre as diversas classes, nao reduzindo assim a exclusao social e tantos outros 

problemas sociais. 

Ainda e possivel notar que as existem politicas publicas voltadas para a area social no 

municipio de Caraubas, porem estas politicas sao frutos de acoes do governo federal e nao do 

governo local, bem como a gestao local desenvolve suas poucas acoes atraves da Secretaria de 

Acao Social. Dessa forma a administracao publica local centra suas acoes em politicas ou 

programas de ambito federal (a exemplo o programa bolsa familia) que beneficiam a 

populacao mais carente do municipio, apenas com acoes paliativas, mas, nao fomentadoras de 

autonomia futura. Criando assim uma sociedade dependente, que nao busca a real 

concretizacao de seus direitos como uma saude preventiva e uma educacao capaz de 

profissionalizar as pessoas efetivamente para o mercado de trabalho. Sendo assim se faz 

necessario formular e implementar novas politicas sociais mais universais que possam 

efetivamente combater as dificuldade de cunho social no municipio. 

Observa-se ainda que o para se atingir o desenvolvimento sustentavel local se faz 

necessario erradicar praticas como o desmatamento, construir um aterro sanitario, uma vez 

que o lixo da cidade e dos sitios e jogado a ceu aberto ou queimado, formular politicas ou 

projetos que visem aumentar a qualidade de viva no municipio, utilizar mais racionalmente os 

recursos naturais e preservar o meio ambiente. Neste sentido as politicas publicas voltadas 

para a sustentabilidade social objetivam garantir que todas as pessoas possam ter condicoes 
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iguais de acesso a bens, servicos de qualidade necessarios para uma vida digna. De modo a 

ajustar o desenvolvimento local, a acao coletiva, a justica social e a equidade material. Para 

tanto, tudo isto requer que se busquem conter e remover as fontes que privam a liberdade de 

expressao e inclusao social, tais como: a pobreza extrema, a exclusao social e a carencia de 

geracao de emprego e renda. 

Em nosso pais ainda ha um numero consideravel de cidades e regioes que como 

Caraubas sao concebidas como insustentaveis, porem, esse paradigma pode ser mudado, pois, 

as geracoes presentes tern a capacidade de contribuir para que as eventuais dificuldades sejam 

transformadas em oportunidades, as quais possibilitem modificar as condicoes e fatores que se 

opoem ao desenvolvimento local. Portanto acoes de carater social e de longo prazo sao 

construidas a partir do soma de atividades ou acoes produzidas no dia-a-dia, as quais podem 

ser revertidas em politicas que contribuam permanentemente com a construcao de uma 

sociedade mais saudavel e extensfvel a todos os cidadaos. 

Sendo assim e imprescindivel mudar o padrao de vida da sociedade local, buscando a 

transformacao do processo ambiental e cultural, bem como do contexto social em vigor, onde 

ha um favorecimento da manutencao do poder e do controle nas maos de um determinado 

grupo e as politicas publicas nao tern efetividade a longos prazos. Buscar essa modificacao 

nao e facil, uma vez que a propria sociedade local impoe valores, induzindo as pessoas a 

acreditam que os recursos financeiros sao os responsaveis pela melhoria na qualidade de vida, 

que os bens materias trazemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status, que as pessoas valem o que tern. Sendo assim diante da 

complexidade da localidade, so seria possivel um desenvolvimento, que nao se baseie 

necessariamente no crescimento economico, mas no desenvolvimento sustentavel, local ou 

social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quadro 01 - Resultados das questoes objetivas 

Q U E S T O E S ZONA URBANA ZONA R U R A L 

Q U E S T A OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 SIM 36 NAO 14 SIM 38 NAO 12 

Q U E S T A O 4 SIM 26 N A O 24 SIM 28 NAO 22 

Q U E S T A O 5 SIM 21 NAO 29 SIM 11 NAO 39 

Q U E S T A O 6 SIM 44 NAO 6 SIM 48 NAO 2 

Q U E S T A O 7 SIM 42 NAO 8 SIM 29 N A 0 21 

Q U E S T A O 9 SIM 26 N A O 24 SIM 19 NAO 31 

Q U E S T A O 10 SIM 16 N A O 34 SIM 12 N A O 38 

Fonte: Autora (2014). 
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Quadro 02 - Resultados das questoes subjetivas 

Q U E S T O E S Z O N A U R B A N A Z O N A R U R A L 

19 A C E S S O D E Q U A L I D A D E A E D U C A C A O E A 

S A U D E 

15 A C E S S O D E Q U A L I D A D E A E D U C A C A O 

12 N A O H A N E M H U M A DAS O P C O E S C E T A D A S 16 N A O HA N E M H U M A D A S O P C O E S C I T A D A S 

9 R E S P A I T O A N A T U R E Z A E S A N E A M E N T O 8 A C E S S O D E Q U A L I D A D E S A U D E 

Q U E S T A O 

8 

4 A G U A E N C A N A D A E M T O D A S A S 

1 OCA1 IDADI S 

6 D I S T R I B U I C A D E R E N D A 

2 R E S P E I T O A N A T U R E Z A 5 I G U A L D A D E D E O P O R T U N I D A D E S 

2 D I S T R I B U I C A O D E R E N D A 

5 I G U A L D A D E D E O P O R T U N I D A D E S 

2 R E S P E I T O AS D I V E R S I D A D E S 

5 I G U A L D A D E D E O P O R T U N I D A D E S 

R E L A C A O E Q U I L I B R A D A E N T R E OS 

R E C U R S O S N A T U R A I S E O S E R H U M A N O ; 

U T I L I Z A R OS R E C U R S O S A D V I N D O S DA R E L A C A O E Q U I L I B R A D A E N T R E OS 

R E C U R S O S N A T U R A I S E O S E R H U M A N O ; N A T U R E Z A D E F O R M A R E S P O N S A V E L , P E N S A N D O NAS 

G E R A C O E S F U T U R A S ; 

Q U E S T A O 

11 

A C O E S Q U E V I A B I L I Z A M A I N T E R A C A O D O 

H O M E M C O M O M E I O A M B I E N T E S E M 

A G R E D I - L O ; 

E A F O R M A D E V I V E R Q U E U T I L I Z A M E I O S Q U E L E V A M A 

P O P U L A C A O A T E R U M A M E L H O R Q U A L I D A D E D E V I D A ; 

Q U E S T A O 

11 

M E I O D E S E V I V E R Q U E NAO A G R I D A O M E I O 

A M B I E N T E ; 

S A O A T r V I D A D E S Q U E V I S A M SUPRIR A S 

N E C E S S I D A D E S H U M A N A S S E M C O M P R O M E T E R O F U T U R O ; 

Q U E S T A O 

11 

A T I V I D A D E S H U M A N A S Q U E V I A B I L I Z A M A 

S A T I S F A C A O DAS N E C E S S I D A D E S D A S 

G E R A C O E S A T U A I S E F U T U R A S ; 

S A O A T r V I D A D E S Q U E V I S A M SUPRIR A S 

N E C E S S I D A D E S H U M A N A S S E M C O M P R O M E T E R O F U T U R O ; 

Q U E S T A O 

11 

A T I V I D A D E S H U M A N A S Q U E V I A B I L I Z A M A 

S A T I S F A C A O DAS N E C E S S I D A D E S D A S 

G E R A C O E S A T U A I S E F U T U R A S ; 
M E I O S E A T I V I D A D E S P A R A S E M A N T E R E V I V E R D E 

F O R M A E Q U I L I B R A D A : 

Q U E S T A O 

11 

M E I O D E S E V I V E R Q U E NAO A G R I D A O M E I O 

A M B I E N T E ; 

USO C O R R E T O DOS R E C U R S O S N A T U R A I S ; 
Q U E S T A O 

11 

M E I O D E S E V I V E R Q U E NAO A G R I D A O M E I O 

A M B I E N T E ; U T I L I Z A R OS R E C U R S O S N A T U R A I S D E F O R M A R A C I O N A L ; 
Q U E S T A O 

11 
H A R M O N I A E N T R E A A C A O H U M A N A E A 

C O N S E R V A C A O DA N A T U R E Z A ; 

U T I L I Z A R OS R E C U R S O S N A T U R A I S D E F O R M A R A C I O N A L ; 
Q U E S T A O 

11 
H A R M O N I A E N T R E A A C A O H U M A N A E A 

C O N S E R V A C A O DA N A T U R E Z A ; E P R O C U R A R V I V E R U T I L I Z A N D O OS 

R E C U R S O S N A T U R A I S D E F O R M A R A C I O N A L ; 

Q U E S T A O 

11 

D E S E N V O L V I M E N T O P A R A 0 B E M - E S T A R 

H U M A N O S E M D A N I F I C A R A N A T U R E Z A ; 

N A O E N T E N D O N A D A 

Q U E S T A O 

11 

D E S E N V O L V I M E N T O P A R A 0 B E M - E S T A R 

H U M A N O S E M D A N I F I C A R A N A T U R E Z A ; V I V E R C O M Q U A L I D A D E D E V I D A , S E M PREJUD1CAR O 

M E I O A M B I E N T E . 

Q U E S T A O 

11 

A C O E S Q U E V I A B I L I Z A M A I N T E R A C A O DO 

H O M E M C O M 0 M E I O A M B I E N T E S E M 

A G R E D I - L O ; 

V I V E R C O M Q U A L I D A D E D E V I D A , S E M PREJUD1CAR O 

M E I O A M B I E N T E . 

Q U E S T A O 

11 

E O M E C A N I S M O D E S O B R E V I V E R E 

D E S E N V O L V E R R E S P E I T A N D O A M E I O 

A M B I E N T E 

V I V E R C O M Q U A L I D A D E D E V I D A , S E M PREJUD1CAR O 

M E I O A M B I E N T E . 

Q U E S T A O 

12 

POR R K P R E S E M A M I ' S MAIS Rl SPONSAVHIS; MAIS S E G U R A N C A ; 

Q U E S T A O 

12 

M E L H O R A R A S E G U R A N C A P U B L I C A E / O U 

S E G U R A N C A P U B L I C A D E Q U A L I D A D E ; 

A G U A T R A T A D A E C O L E T A SELET1VA; 

Q U E S T A O 

12 

M E L H O R A R A S E G U R A N C A P U B L I C A E / O U 

S E G U R A N C A P U B L I C A D E Q U A L I D A D E ; S A N E A M E N T O B A S I C O ; 

Q U E S T A O 

12 

P R O M O V E R A C O E S E S P O R T I V A , C U L T U R A I S , 

R E L I G I O S A S C O M O : C A M P E O N A T O S D E 

F U T E B O L , E V E N T O S C U L T U R A I S , P R A T I C A S 

E S P O R T I V A S C O M IDOSOS E J O V E N S ; 

T R A Z E R M A I S C U R S O S T E C N I C O S E 

P R O F I S S I O N A L I Z A N T E S ; 

Q U E S T A O 

12 

P R O M O V E R A C O E S E S P O R T I V A , C U L T U R A I S , 

R E L I G I O S A S C O M O : C A M P E O N A T O S D E 

F U T E B O L , E V E N T O S C U L T U R A I S , P R A T I C A S 

E S P O R T I V A S C O M IDOSOS E J O V E N S ; 

I N V E S T I M E N T O NAS A R E A S D E S A U D E E S E G U R A N C A 

P U B L I C A ; 

Q U E S T A O 

12 

A M P L I A C A O D E O F E R T A S D E C U R S O S 

T E C N I C O S , P R O F I S S I O N A L I Z A N T E S E 

I N S T A L A C A O D E C U R S O S S U P E R I O R E S E 

I N C E N T r V O PRA E S T U D A N T E S , B U S C A N D O 

P R O M O V E R A G E R A C A O D E E M P R E G O E 

R E N D A ; 

M E L H O R A R A S E G U R A N C A P U B L I C A 

Q U E S T A O 

12 

A M P L I A C A O D E O F E R T A S D E C U R S O S 

T E C N I C O S , P R O F I S S I O N A L I Z A N T E S E 

I N S T A L A C A O D E C U R S O S S U P E R I O R E S E 

I N C E N T r V O PRA E S T U D A N T E S , B U S C A N D O 

P R O M O V E R A G E R A C A O D E E M P R E G O E 

R E N D A ; 

A C O E S M A I S E F E T I V A S NA A R E A DA S A U D E , C O M 

A T E N D I M E N T O MAIS F R E Q U E N T E NA Z O N A R U R A L ; 

Q U E S T A O 

12 

A M P L I A C A O D E O F E R T A S D E C U R S O S 

T E C N I C O S , P R O F I S S I O N A L I Z A N T E S E 

I N S T A L A C A O D E C U R S O S S U P E R I O R E S E 

I N C E N T r V O PRA E S T U D A N T E S , B U S C A N D O 

P R O M O V E R A G E R A C A O D E E M P R E G O E 

R E N D A ; 

E L A B O R A C A O D E P O L I T I C A S P U B L I C A S V O L T A D A S P A R A 

0 C O O P E R A T I V I S M O ; Q U E S T A O 

12 

A T I T U D E S V O L T A D A S P A R A 0 C O N S U M O E 

C O N T R O L E DO D E S P E R D I C I O D E A G U A ; 

P R O J E T O S E A C O E S Q U E O F E R E C A M O P O R T U N I D A D E S 

P A R A OS H A B L T A N T E S D O M U N I C I P I O 

Q U E S T A O 

12 

I N S T A L A C A O D E P O L I T I C A S P U B L I C A S 

F O C A L I Z A N D O V A R I A D O S A S P E C T O S D E 

C U N H O S O C I A L ; 

Q U E S T A O 

12 

I N S T A L A C A O D E P O L I T I C A S P U B L I C A S 

F O C A L I Z A N D O V A R I A D O S A S P E C T O S D E 

C U N H O S O C I A L ; G E R A C A O D E E M P R E G O E R E N D A P A R A A P O P U L A C A O 

M A I S C A R E N T E ; 

Q U E S T A O 

12 

G E R A C A O DE E M P R E G O E R E N D A 

Fonte: Autora(2014). 
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QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes de iniciar o questionario, informamos que o presente instrumento de pesquisa tem por 

objetivo central, coletar dados referentes aos servicos basicos, aos programas sociais e as 

oportunidades de melhoria da qualidade de vida no municipio de Caraubas - PB. Os quis 

deverao subsidiar a etapa referente a pesquisa de campo do trabalho de conclusao do curso de 

Tecnologo em Gestao Publica da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/CDSA, 

Campus de Sume - PB. Solicito sua colaboracao no sentido de responder esse questionario. 

Pedimos ainda que voce preencha corretamente as questoes, para que possamos conhecer um 

pouco melhor sua opiniao, bem como a realidade de sua localidade. 

Leia com atencao as perguntas e marque um X cada resposta. Caso a pergunta nao 

corresponda com sua realidade deixe em branco. Contudo sua participacao e de suma 

importancia para o exito dessa pesquisa. Ciente de sua valiosa contribuicao, agradeco 

antecipadamente sua participacao. 

Josefa Jozaelsan da Silva. Orientando E-mail: iozaelsansilva@hotmail.com 

Prof. Dr. Gilvan Dias de Lima Filho. Orientador E-mail: gilvandl@ufcg.edu.br 

1. Seu nome: 

2. Regiao/Zona da cidade de Caraubas onde voce mora: 

( ) Urbana ()Rural 

3. Voce recebe alguma ajuda (bolsa) do governo? 

()Sim ()Nao 

4. Em sua opiniao os programas sociais melhoraram a qualidade de vida da populacao 

em sua localidade: 

()Sim ()Nao 

5. Seu municipio oferece oportunidades, ou ha projetos/acoes que visem a melhoria da 

qualidade de vida da populacao? 

()Sim ()Nao 

6. Voce e sua familia tem acesso aos servicos basicos como: educacao, saude e moradia? 

()Sim ( ) Nao 

7. Ha igualdade de acesso, quanto aos servicos basicos prestados pelo municipio aos 

cidadaos? 

()Sim ( ) Nao 

8. Em seu municipio voce caracteriza que ha: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

) SEGURAN(?A PUBLICA DE QUALIDADE; ( } R E S P E I T O AS DIVERSIDADES (SEXUAL, 

) DISTRIBUICAO DE RENDA; RELIGIOSA, CULTURAL); 

) IGUALDADE DE OPORTUNIDADES; _ ( ) ̂ GUA ENCANADA EM TODAS AS COMUNIDADES; 

) ACESSO DE QUALIDADE A EDUCACAO; / j A C O E S QUE VIABILIZAM O FUTURO -

) ACESSO DE QUALIDADE AOS SERVICO DE PREOCUPACAO COM AS GERACOES FUTURAS; 

SAUDE; ( ) GERACAO DE EMPREGO E RENDA; 

' ) RESPEITO A NATUREZA; ( ) N D A 

) SANEAMENTO BASICO; 

mailto:iozaelsansilva@hotmail.com
mailto:gilvandl@ufcg.edu.br


9. Os Conselhos Municipais tem efetividade, ou seja, sao atuantes? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

()Sim ( ) Nao 

10. Voce ja ouviu falar em sustentabilidade? 

()Sim ()Nao 

11. O que voce entende por sustentabilidade? 

12. Para voce o que deve ser feito para melhorar a qualidade de vida de sua localidade? 


