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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Os biofilmes microbianos são formados por uma comunidade de células bacterianas organizadas em uma superfície e entre si envolvidas em uma matriz de 
biopolímero auto-criada, que pode ser formada em superfícies bióticas e abióticas (Flemming et al. 2016). Do ponto de vista humano, o biofilme tem impacto no campo 
da medicina, em particular infecções associadas à saúde, relacionadas a dispositivos como, cateteres, válvulas cardíacas artificiais, articulações protéticas. De fato, a 
formação de biofilme é um mecanismo adaptativo das células bacterianas, permitindo que elas sobrevivam e persistam em diferentes ambientes (Koo et al. 2017). Devido 
à baixa atividade metabólica das bactérias envolvidas no biofilme e à penetração insuficiente de antibióticos no biofilme, as bactérias residentes no biofilme são capazes 
de suportar concentrações mil vezes maiores de antibióticos em comparação com os seus homólogos planctônicos (Wu et al. 2015; Memariani et al. 2019a). A capacidade 
de colonização bacteriana é uma das características mais importantes e procuradas em agentes de virulência e adaptação. No entanto, existem poucos conhecimentos 
sobre os mecanismos que governam a capacidade dessas bactérias colonizarem cateteres e prótese. A estratégia mais eficiente e de baixo custo seria a busca de genes 
relacionados a colonização bacteriana em banco de dados. No Brasil, a maior limitação para o desenvolvimento desses estudos não é o custo do sequenciamento de 
genomas bacterianos ou dos estudos experimentais, mas a falta de mão de obra qualificada em bioinformática para montagem e análise de genomas. Neste projeto 
propomos desenvolver estudos para encontrar genes bacterianos relacionados com capacidade de formação de biofilme junto com a formação de recursos humanos 
qualificados em bioinformática. As atividades se iniciarão com a análise de três genomas já sequenciados. Esses genomas pertencem às espécies Enterococcus faecalis 
Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae. Como um patógeno oportunista que habita o intestino, o Enterococcus faecalis é reconhecido há muito tempo como 
sendo notoriamente associado com infecções hospitalares como resultado de sua capacidade para formar biofilmes em stents e dispositivos artificiais (Ch'nget al. 2019). 
Isso é ainda mais exacerbado pelo fato de que este organismo é intrinsecamente resistente a numerosas classes antibióticos e tem propensão a obter antibióticos 
determinantes de resistência através da transferência horizontal de genes (Miller et al. 2015). Nas últimas décadas, Staphylococcus aureus causou causando estragos 
tanto na comunidade como nos serviços de saúde (Memariani et al. 2018). A bactéria produz um amplo espectro de doenças, variando de pele relativamente leve 
infecções, como impetigo, furúnculos e foliculite, para doenças graves e potencialmente fatais, incluindo sepse, endocardite e osteomielite. De fato, um extraordinário 
repertório de fatores de virulência contribui para a patogenicidade de S. aureus (Kane et al. 2018; Memariani et al. 2019b). Fora isso, a aptidão de S. aureus para formar 
biofilmes em dispositivos médicos residentes, como válvulas cardíacas artificiais, articulações protéticas e cateteres impedem o sucesso do tratamento de infecções 
(Moormeier e Bayles 2017). Há mais de um século, o Streptococcus pneumoniae tem foi marcado como o "Capitão dos Homens da Morte" por Sir William Osler devido à 
sua extrema habilidade em matar. Hoje, a bactéria continua sendo um dos principais patógenos crianças e idosos em todo o mundo (Chao et al. 2015). Nos últimos anos, 
estudos lançaram luz sobre a papel da formação de biofilme pneumocócico durante colonização assintomática, bem como estados de doença como otite rinossinusite 
crônica e, em menor grau, pneumonia (Chao et al. 2015). Objetivo Geral: O objetivo deste projeto de pesquisa é identificar genes relacionados à formação de biofilme 
através de analises de bioinformática. Objetivos Específicos: Analisar a distribuição dos genes relacionados com a formação de biofilmes em cateteres, próteses e 
intubações traqueal, nos genomas dos procariotos Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae. Estudar a história evolutiva dos genes 
relacionada com formação de biofilme em bactérias, através da reconstrução filogenética. Metodologia: Distribuição dos genes bacterianos candidatos relacionados com 
a formação de biofilme: Busca pelos genes nos genomas procarióticos As buscas pelos genes serão realizadas nos genomas procarióticos completamente sequenciados, 
anotados e disponíveis no NCBI (National Center for Biotechnology Information). As sequências de aminoácidos codificados nos genes candidatos relacionados com a 
formação de biofilme serão usados como query. Durante a busca serão usados os programas BLASTP e TBLASTN (Altschul, 1997). O nível e extensão de similaridade, assim 
como a presença de domínios conservados típicos de cada produto gênico, serão utilizados como critério de homologia para a busca das sequencias dos genes em 
questão. Alinhamento múltiplo das sequências e análises filogenéticas: As sequencias homólogas recuperadas serão alinhadas no GUIDANCE Server (Penn et al., 2010) e 
editadas manualmente no programa MEGA 5.05 (Tamura et al., 2011). O programa jModelTest (Posada, 2008) será usado para a escolha dos modelos evolutivos 
enquanto que as análises filogenéticas, Neighbor joining e Máxima Verossimilhança, serão realizadas no programa PAUP* 4.0 (Swofford, 2003). As árvores filogenéticas 
serão visualizadas e editadas para publicação no programa Archaeopteryx (Han & Zmasek,2009). Resultados Esperados: Promover o avanço do conhecimento sobre 
genes relacionados à formação de biofilmes em dispositivos clinicos do estudo genômico de três espécies bacterianas relacionadas a infecções humanas. Além disso, 
envolver de estudantes de graduação do curso de medicina para dar suporte nos trabalhos a serem executados. Viabilidade Técnica e Econômica: Este projeto será 
desenvolvido na Faculdade Estácio de Alagoinhas- BA. A unidade é recém construída e equipada com bancadas de granito e pelo menos duas pias inox, pontos de 
internet, armários para vidrarias e reagentes. O laboratório de informática será estruturado em uma sala já disponível. Em caso de possíveis ensaios biológicos a 
instituição Estácio de Alagoinhas oferece: Unidade de lavagem, esterilização de material e preparo de meios de cultura - 1 Geladeira; 2 estufas de secagem com 
ventilação forçada; 1 balança analítica de precisão; 1 balança analítica; 1 balança analógica; 1 placa agitadora com aquecimento; 1 aparelho medidor de pH; 1 autoclaves; 
1 forno micro-ondas; 1 fogão de duas bocas; 1 destilador de água; 1 câmara fria. Laboratório de equipamentos de Biologia Molecular - 1 fontes para eletroforese; 4 
cubas para eletroforese; 2 geladeiras; 1 freezers; 1 micro-ondas; 1 câmara para exaustão de gases; 2 centrífuga de bancada para tubos de 2 ml;; 11 micropipetas; 1 
computador com impressora; 1 balança de precisão; 1 banho maria; 1 centrífuga refrigerada; 2 agitadores de tubos; 1 shaker para cultivo de bactérias.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Incontestavelmente Machado de Assis é o autor que mais está presente nos jornais cariocas da segunda metade do século XIX: além das notícias sobre suas 
publicações, há informações acerca dos eventos em que participava, da doença que o acometeu, das poucas viagens que realizou, da fundação da Academia Brasileira de 
Letras e, ainda, várias outras sobre seu casamento e sua relação com os amigos. Essas notas saídas nas folhas públicas eram redigidas com os mais diferentes tons, há 
notícias elogiosas, respeitosas, afetuosas, mas também há críticas ferrenhas sobre algumas produções e até mesmo chistosas sobre traços peculiares do autor. Do mesmo 
modo que as folhas dos jornais renderam-se ao brilhantismo do autor, este, por sua vez, mantinha uma relação intensa com o suporte: colaborava assiduamente com 
crônicas, poesias, peças, romances, contos; propunha e resolvia problemas de xadrez; comentava sobre a situação das letras brasileiras, ou seja, Machado de Assis, como 
afirmou em duas de suas crônicas, tinha consciência do quanto o jornal repercutia entre os leitores oitocentistas. Esse alcance do jornal ia muito além dos leitores da 
Cidade da Corte, graças às estradas de ferro e aos navios a vapor, atingia outras províncias e até mesmo outros países. Diante disso, é preciso investigar as notícias sobre 
Machado de Assis que repercutiam nos periódicos oitocentistas brasileiros além do eixo Rio-São Paulo, a fim de descortinar: que tipo de notícias saíam nesses jornais? 
Essas notas eram inéditas ou eram apenas copiadas dos jornais cariocas? Houve publicações de obras do autor nesses periódicos? Se houve, que obras foram lançadas? 
Foram publicações integrais? Houve alterações? Que distância temporal há entre a publicação primeira dessas obras e a publicação nessas outras folhas? Há notas 
criticando a produção do autor? Se existem notas críticas, elas têm como base as mesmas críticas saídas nos jornais cariocas? A partir de que ano as notas sobre o autor 
começam a se tornar mais frequentes? As respostas a esses questionamentos permitirão compreender, entre vários aspectos, se a consagração de Machado de Assis, que 
ocorre no eixo Rio-São Paulo muito antes da publicação de seu primeiro romance, em 1972, também se dá nas outras províncias, o que se revela como principal objetivo 
dessa investigação. Além disso, possibilitará analisar as publicações de Machado que circularam a nível nacional, a fim de perceber como, no Oitocentos brasileiro, as 
produções do autor se eternizam. E, ainda, com base no interstício temporal entre os primeiros lançamentos de obras e de notícias e as publicações saídas nos jornais das 
demais províncias, é possível ampliar a compreensão sobre o processo de circulação literária na segunda metade do século XIX. Problemas: - Além do eixo Rio São Paulo, 
como repercutia nos jornais oitocentistas das demais províncias a produção de Machado de Assis? - Que obras machadianas circularam nas demais províncias? - Os 
periódicos oitocentistas das demais províncias revelam traços da consagração machadiana a partir de que período? - Como são as notícias saídas acerca da produção 
machadiana nas folhas das demais províncias? São notícias inéditas ou apenas copiadas dos jornais da Corte? Corpus de análise: - Jornais de 1850 a 1908 de diversos 
estados brasileiros, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro.  - Referencias teóricos acerca da produção machadiana em periódicos oitocentistas Fundamentação 
teórica e metodológica: A proliferação do jornal, na segunda metade do século XIX, produziu uma democratização da leitura devido o acesso fácil tanto no que concerne 
ao barateamento dos custos quanto às condições de manuseio. No entanto, relacionar esse crescente desenvolvimento apenas à estrutura e a acessibilidade é 
desmerecer um dos principais ingredientes responsáveis por tamanho sucesso: os folhetins, seção que consagrou nas famílias do século XIX o hábito à leitura. As folhas 
públicas passam, então, a desenhar a imagem da leitura: periodicidade, diversidade de temas, atualidade e propagação ajudaram a agregar o público, que passou a ser 
visto, pelos editores, como possível consumidor.  Diante desse apogeu é fácil compreender como o escritor passa a ser festejado como um homem distinto, frequentador 
das melhores rodas sociais, conhecido pela maioria dos leitores e, na maior parte das vezes, ligado às questões políticas da época. Entre esses ilustres senhores, Machado 
de Assis certamente foi o escritor mais celebrado entre os periódicos fluminenses da segunda metade do século XIX, tendo publicado peças, poesias, contos, crônicas e 
ǊƻƳŀƴŎŜǎΣ ǎǳŀ ǇǊƻŘǳœńƻ ǇŀǊŀ ƻǎ ƧƻǊƴŀƛǎ ǇǊƻƧŜǘŀ ǇŜǊŦŜƛǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ŎƻƴŎŜǇœńƻ ŘŜƭŜ ŘŜ ǉǳŜ ƻ ƧƻǊƴŀƭ Ş ŀ άƭƻŎƻƳƻǘƛǾŀ ƛƴǘŜƭŜŎǘǳŀƭέΣ Ǉƻƛǎ ŀƭŞƳ ŘŜ ǎŜǊ ŀŎŜǎǎƝǾŜƭ ŀ ŘƛǾŜǊǎŀǎ 
camadas sociais, ainda promove a profissionalização do escritor. Da mesma maneira como os jornais se ocuparam bastante com o autor, Machado também se dedicou 
muito ao suporte: era assíduo colaborador nessas folhas, além de suas obras em poesia e prosa, também assinou notas sobre costumes, publicou críticas, muitas vezes a 
pedido, sobre algumas obras e ainda participou nos passatempos comuns nas folhas periódicas, tanto propondo problemas de xadrez, quanto os respondendo. Ao 
possibilitar uma visita nas publicações oitocentistas, o estudo da circulação promove uma maior compreensão acerca dos leitores e do gosto literário do século XIX e a 
proposta desse projeto é analisar as publicações saídas nos jornais das demais províncias distantes do eixo Rio-São Paulo, a fim de compreender como e quando (em que 
periódicos) ocorre a consagração de Machado de Assis. Nas notícias saídas nos jornais da Cidade da Corte o autor é comumente considerado como chefe da literatura 
brasileira, mas essa denominação, de fato, abrange todo o território nacional? É possível perceber a presença de Machado de Assis em jornais oitocentistas do: Pará, 
Maranhão, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Alagoas, Ceará, Paraná, Sergipe, Pernambuco e Paraíba. Assim, é possível perceber o quanto 
o interesse acerca da produção machadiana, na segunda metade do século XIX, espalhava-se por todas as regiões do país. Nessas folhas há publicações de prosas e 
poesias, anúncios de venda e lançamentos de seus livros, críticas sobre seus textos, e, ainda dados sobre sua vida pessoal, como comparecimento em banquetes, notícias 
sobre seu casamento, suas viagens e também sobre sua morte. Todas essas notícias oitocentistas publicadas em jornais distantes do eixo Rio-São Paulo representam 
apenas alguns exemplos já catalogados e revelam o quanto há ainda a ser investigado nessas folhas, que são o objeto de análise desta pesquisa. A pesquisa em fontes 
primárias como contratos, manuscritos, recibos, cartas e periódicos tem, nos últimos anos, ampliado a compreensão sobre os acontecimentos literários do século XIX e 
ajudado a desenhar o cenário intelectual do processo de formação da literatura brasileira. Márcia Abreu (2008) tem encabeçado pesquisas importantes que ajudam a 
delinear o processo de circulação transatlântica dos impressos e, assim, a refletir acerca de questões como a formação do cânone, os papéis do escritor e do leitor e, 
ainda, os julgamentos literários sobre os impressos brasileiros. O estudo da circulação por meio das fontes primárias desvenda as relações estabelecidas entre livreiros-
editores, autores e leitores, ampliando a tríade do sistema literário proposta por Candido (1959) e discutindo os  (im) pactos desses elementos no processo de 
composição, circulação e recepção do texto literário. A proposta desse trabalho é exatamente analisar os periódicos distantes do eixo Rio-São Paulo, a fim de investigar a 
projeção de Machado de Assis nessas folhas, o que provavelmente deve servir para averiguar como repercutia o nome do autor, já consagrado na Cidade da Corte, nas 
demais províncias. Sendo assim, a pesquisa além de discutir a respeito da repercussão do autor para as letras nacionais, ajudará a compreender o processo de circulação 
dos impressos no Brasil oitocentista.
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Cronograma:
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MAIO- Confecção do relatório trimestral - JUNHO- Coleta de dados + tabulação de dados+ submissão ao PAIC/FCECON - JULHO- Coleta de dados + tabulação de dados - 
AGOSTO- Coleta de dados + tabulação de dados+ Confecção do relatório trimestral+ Submissão para publicação em revista de Qualis A2 ou B1 - SETEMBRO- Coleta de 
dados + tabulação de dados - OUTUBRO- Coleta de dados + tabulação de dados - NOVEMBRO- Coleta de dados + tabulação de dados+ Confecção do relatório 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O câncer lidera as causas de morte no mundo e, entre mulheres, o tumor de mama é o mais prevalente, inclusive no Brasil. É a maior causa de morte por 
câncer nas mulheres em todo o mundo, sendo a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos, atrás somente do câncer de pulmão, e a maior causa de 
morte por câncer nos países em desenvolvimento (OHL et al., 2016). Epidemiologia do câncer de mama: Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicaram 59.700 
novos casos de câncer de mama em 2018, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. Em relação a mortalidade é o tipo de câncer que mais mata 
mulheres no Brasil, com a incidência de 10 mil óbitos anuais. No Amazonas a estimativa para o ano de 2018 foi de 420 novos casos para 100 mil habitantes, sendo 
superado somente pelo Câncer de colo de útero (INCA, 2018). As opções terapêuticas do câncer de mama incluem cirurgia que pode ser conservadora, com retirada 
apenas do tumor ou mastectomia, com retirada da mama e reconstrução mamária. Radioterapia em alguns casos como forma de tratamento local e o tratamento 
medicamentoso sistêmico (quimioterapia, inclusive hormônioterapia). O tratamento sistêmico pode ser prévio (também dito neoadjuvante) ou adjuvante (após a cirurgia 
e a radioterapia). As modalidades terapêuticas combinadas podem ter fim curativo ou paliativo. O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, suas 
características biológicas, bem como das condições da paciente (idade, status menopausal, co-morbidades e preferências) (INCA, 2018). Diferente de pacientes que 
desenvolvem outro tipo de neoplasia, as mulheres com câncer de mama apresentam um índice muito baixo de desnutrição/caquexia, estudos demonstram a ocorrência 
de ganho de peso durante o tratamento, que estão relacionados aos sintomas menopáusicos, ao emocional associado ao estresse psicológico, uso de medicamentos, 
além do consumo calórico-proteico inadequado. (CASTELLI et al., 2015). O excesso de peso corporal parece influenciar no desenvolvimento e na progressão do câncer de 
mama devido ao aumento da síntese do estrógeno, resistência à insulina e ativação de vias inflamatória. Segundo Oliveira et al. (2014) sugerem associações entre o peso 
corporal, índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura como fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama (OLIVEIRA et al., 2014). As 
alterações nutricionais podem ser avaliadas por diversos métodos convencionais, como: índice de massa corporal (IMC), alteração do peso, dobra cutânea tricipital (DCT), 
circunferência (braço, cintura, quadril e abdômen), para estimar a densidade corporal. Por meio dessas medidas, é possível verificar a quantidade de reserva adiposa, já 
que a utilização do peso isoladamente não indica claramente o segmento corporal (CASTELLI; MACHADO; BASSO, 2015). Contudo há o método de bioimpedância elétrica 
(BIA) para análise da composição corporal mais precisa, não invasivo, indolor, simples e seguro, que se baseia na passagem de uma corrente eléctrica de baixa amplitude 
e alta frequência fixa pelo corpo, estimando a quantidade de água corporal, quantidade de massa magra (massa muscular) e quantidade de gordura corpórea. 
Fornecendo medidas consistentes para o monitoramento do estado de hidratação e nutrição (CORONHA et al., 2011). OBJETIVOS: Analisar os efeitos do uso de 
bloqueadores hormonais na composição corporal de mulheres com neoplasia mamaria, atendidas no ambulatório da FCECON/AM, através de um método inovador que é 
a bioimpedância elétrica.  METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de coorte, observacional, com delineamento prospectivo.  LOCAL DO ESTUDO. As atividades do 
presente estudo serão desenvolvidas no ambulatório da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON) as Segundas Feiras das 08:00 as 
12:00h e das 13:00h as 17:00h. POPULAÇÃO DO ESTUDO. Mulheres em tratamento de câncer de mama na FCECON, no ambulatório em uso de hormônioterapia 
(tamoxifeno, anastrozol, letrozol, exemestano) como complementação ou não pós tratamento inicial ao câncer (QT adjuvante, RT ou Cirurgia) Pelas quais seguiremos as 
seguintes etapas; Etapa 1: Avaliação ambulatorial (Pré Início de tratamento) Recrutamento As pacientes serão abordadas pela equipe durante suas consultas de rotina 
nos respectivos ambulatórios, oncologia clínica e consultório de farmácia da dispensação de drogas quimioterápicas, para um possível aceite em participar da pesquisa 
sem, contudo, modificar sua rotina. Essa etapa será realizada todas as segundas-feiras durante o horário comercial.  Após recrutamento por busca ativa e concordância 
do TCLE, serão obtidas informações gerais para início da avaliação nutricional física e aplicação de questionário sócio econômico + aferição de peso, altura, CB, CMB, DCT+ 
teste de Bioimpedância Elétrica no ato da entrega do Medicamento Bloqueador Hormonal (Anastrozol, Letrozol ou Tamoxifeno), serão obtidas também dados 
diagnósticos, tais como: tipo de tumor, estadiamento, e proposta de tratamento, no prontuário do paciente.  Etapa 2: Seguimento 1 (Após 3 meses de Uso de 
Bloqueadores) Serão obtidas informações dados novos da reavaliação nutricional física e aferição de peso, altura, CB, CMB, DCT, RCQ + teste de Bioimpedância Elétrica.  
 
Etapa 3: Seguimento 2 (Após 6 meses de Uso de Bloqueadores) Serão obtidas informações dados novos da reavaliação nutricional física e aferição de peso, altura, CB, 
CMB, DCT+RCQ+ teste de Bioimpedância Elétrica. Etapa 4: Seguimento 3 (Após 9 meses de Uso de Bloqueadores). Serão obtidas informações dados novos da reavaliação 
nutricional física e aferição de peso, altura, CB, CMB, DCT+RCQ+ teste de Bioimpedância elétrica. RESULTADOS ESPERADOS: Após dados coletados, esperamos com estes, 
fomentar novos modelos de assistência nutricional para essas pacientes, tendo em vista que esperamos que os dados do método inovador, bioimpedância elétrica, 
demonstrem as possíveis alterações corporais para cada grupo de pacientes do seguimento de acordo com o protocolo de bloqueio hormonal utilizado. VIABILIDADE  
TÉCNICA E ECONOMICA: O presente projeto será conduzido pela equipe técnica científica  Profa. Dra. Maria Conceição Oliveira, PhD   Nutricionista	Colaborador Beatriz 
Fiúza Gondim da Silva	Acadêmico de Nutrição	Orientando  Prof. MSc. Ábner Souza Paz	FACULDADE ESTÁCIO	Coordenador Igor Alves Sena	Acadêmico de 
Nutrição	Colaborador Samara Santarém Martins, Esp. - Nutricionista	Colaborador Gilmara Braga Bentes, Esp.	FCECON	  Nutricionista	 Lorena Barros da Silveira. 
Esp.	FCECON	Enfermeira Caroline Souza dos Anjos, Dra.  - Médica Oncologista	 Bianca Vitoria Rodrigues Cavalcante -   Acadêmica de Nutrição Julie Oliveira da 
Silva	FCECON	Farmacêutica	 Consideramos o custo com orçamento os seguintes itens; O projeto será submetido a avaliação das agencias de fomento para possíveis 
aquisição de financiamentos. O material permanente deverá ser financiado pelo pesquisador, bem como mais despesas que se fizerem necessárias. O aparelho de 
bioimpedância elétrica é de uso permanente do coordenador da pesquisa, não sendo necessário a aquisição do mesmo.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/9419952597658607
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Economia CriativaESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A):Sued Trajano de Oliveira
Plano de trabalho vinculado ao curso:ARQUITETURA E URBANISMO

@: sued.oliveira@estacio.br

PROJETO:FORMAÇÃO DA PAISAGEM URBANA DA CIDADE DE BOA VISTA - RR: ARQUITETURA, PAISAGISMO E ESPAÇO PÚBLICO

Cronograma:
Atividades	                                                                                        '- Levantamento documental e revisão bibliográfica sobre o tema	 1º Trim.2020				 - Selecionar dados 
para definir universo teórico e amostra		 2º Trim.2020		 - Elaborar instrumento de coleta de dados (Questionários)		 3º Trim.2020		 - Levantamentos de informações 
junto a órgãos públicos e moradores    3º Trim.2020					 - Registro fotográfico				                                                3º Trim.2020	 - Participação em debates acadêmicos , 
palestras ou workshops 	2º Trim.2020/4º Trim.2020 - Produção de artigos científicos					2º Trim.2020/4º Trim.2020 - Tabulação dos 
dados			                                                                 3º Trim.2020		 - Elaboração de gráfico e tabelas		                                                 3º Trim.2020			 - Análise e interpretação 
das imagens/fotos e tabulação dos dados coletados         3º Trim.2020 - Elaboração do texto				                                                3º Trim.2020/4º Trim.2020 - Revisão do 
trabalho escrito					                4º Trim.2020 - Entrega final do trabalho					                1º Trim.2021

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A história das cidades amazônicas verbaliza seu modo de vida através dos cenários constituídos pela relação de seus habitantes com o rio, com a cultura 
local e com os processos de produção do espaço urbano. Boa Vista é a única capital da região amazônica localizada ao norte da linha do Equador, portanto, a mais 
setentrional. Desta forma, a arquitetura da paisagem da cidade foi concebida inicialmente pelas práticas sociais e pelo uso do solo urbano. Clima, relevo, transporte e 
comércio foram algumas das razões que definiram a localização do seu núcleo embrionário nascido à margem direita do rio Branco. A formação da paisagem urbana é 
constituída por elementos empíricos, espaço este construído pelas vivências e pela materialização da Arquitetura e composição do espaço público. As áreas livres de 
praças, jardins e parques tem-se estendido em toda a zona urbana. O crescimento destes espaços é o resultado do convívio e da troca social. As pessoas sentem-se 
pertencidas ao lugar e logo se apropriam dele, por isso os ambientes tornam-se múltiplos. O planejamento paisagístico traz consigo símbolos e significados que agregam 
conceito ao cenário. A vegetação é fundamental para o conforto ambiental e para as experiências sensoriais. Cores, texturas e formas causam emoções nas pessoas por 
mais breve que seja o momento do sentimento. Cullen (2009), fala da integração das árvores na paisagem urbana como elemento integrador entre o indivíduo, a 
arquitetura e a cidade. As funções de uma árvore não se limitam ao conforto ambiental e a diminuição de ruídos, pelo contrário, estendem-se na composição paisagística 
Řƻ ƭǳƎŀǊΣ ƴŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǎǳŀǎ ŎƻǇŀǎ ŀƻ ƘŀǊƳƻƴƛȊŀǊ ŎƻƳ ƻǎ ǇǊŞŘƛƻǎ ƻǳ ƴƻ ǘǊŀœŀŘƻ Řŀǎ Ǿƛŀǎ ƻǳ ǘŜǊǊŜƴƻǎ ƻƴŘŜ Ŝǎǘńƻ ƛƴǎŜǊƛŘŀǎΦ /ŀǊƭƻǎ όнллтύ Ŧŀƭŀ Řƻ άƳƻǾƛƳŜƴǘƻ Řŀ ǾƛŘŀέ ǉǳŜ 
faz configurar essa paisagem urbana, ou seja, as ações no tempo, as relações humanas, a arquitetura das edificações e tudo o que há na urbe é fruto dele. Para Rodrigues 
όмфусύ ƻ ŜǎǇŀœƻ ǳǊōŀƴƻ Ş άŀǊǉǳƛǘŜǘǳǊŀ ǊŜǎǳƭǘŀƴǘŜ Řƻǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ ŘŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀœńƻ ǎƻŎƛŀƭέΣ ƭƻƎƻ Ŝƴǘńƻ ǳƳŀ ŀǊǉǳƛǘŜǘǳǊŀ ŘŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŜŘƛŦƝŎƛƻǎΣ ŜŘƛŦƛŎŀœƿŜǎ Ŝ ŜǎǇŀœƻǎ 
livres de uso público, ou seja, um cenário da vida coletiva, ora em espaços de permanência (reunião), ora em espaços de movimento (circulação). Lynch (1997) explana 
que a cidade possui elementos que definem sua imagem e os classifica em cinco: vias, limites, bairros, cruzamentos, pontos marcantes. São componentes que 
personalizam a urbe e a fazem ser conhecidas como, por exemplo, pelo aglomerado de comercio, densidade demográfica, folclore, feiras gastronômicas ou de artesanato, 
vastas zonas residenciais, etc. Dessa maneira, a presente pesquisa se justifica em querer identificar e analisar os primórdios da evolução urbana da cidade de Boa Vista, 
destacando as influências arquitetônicas, paisagísticas e o espaço público com seus elementos potencializadores que promovem a integridade da vida coletiva. A rua é o 
mais perfeito espaço público que propicia a diversidade de fenômenos, por isso, é parte fundamental desta análise urbana. O estudo consiste em subsidiar políticas 
públicas para o fortalecimento do registro histórico do patrimônio arquitetônico local e para a melhoria do planejamento urbano na adequação das necessidades sociais 
relacionadas à qualidade de vida e bem estar da população. 2. OBJETIVO GERAL Identificar e analisar a formação da paisagem urbana de Boa Vista através de seu 
conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico. 2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  a) Traçar um panorama histórico da dinâmica de produção e organização espacial das 
edificações e das áreas livres; b) Mapear a localização do núcleo embrionário da cidade e dos primeiros bairros; c) Identificar as primeiras praças e principais ruas de 
influência; d) Descrever as transformações sociais referentes às atividades de lazer e recreação; e) Investigar a composição paisagística amazônica local; f) Mostrar a 
importância da Arquitetura e Urbanismo no processo de construção da paisagem da cidade de Boa Vista. 3. METODOLOGIA: Conhecer os processos socioespaciais que 
configuraram a paisagem urbana é imprescindivelmente necessário para poder reconhecer técnicas, formas, texturas, cores e demais atributos que expressam a 
Arquitetura e o planejamento urbano-paisagístico da cidade de Boa Vista. Ao realizar uma avaliação do sistema de espaços livres e da história da cidade, torna-se 
indispensável à elaboração de uma metodologia na qual seja inserido um roteiro de levantamento de visitas de campo que esclareça a formação dos cenários , a 
arquitetura das edificações e o modo de distribuição das praças e outros ambientes do espaço público que formatam conceitos, símbolos e significados locais. Este 
instrumento, incluindo questionários com os moradores e usuários, mostra-se completo para entendermos a dinâmica de construção da paisagem urbana na referida 
cidade. As bases deste roteiro serão subdivididas em 6 (seis) tópicos, a saber: a. Contexto histórico; b. Situação e localização; c. Caracterização geral do espaço; d. 
Estilos e técnicas construtivas; e. Uso do espaço público; f. Paisagismo.  4. RESULTADOS ESPERADOS: A memória do espaço construído está presente no pensamento, na 
fala, e no sítio. O que é construído materialmente na cidade como os edifícios, ruas e bairros caminham paralelos com o abstrato e o imaterial. Da mesma forma a 
paisagem urbana discorre sobre estes aspectos dos sentidos humanos: a visão, o ouvido, o tato, o paladar e o olfato. De igual modo, o lazer público é um fenômeno social 
que possibilita a vivência de valores questionadores da sociedade e transformadores da ordem moral e cultural, não apenas como oportunidades de recreação. Assim, 
torna-se necessária uma abordagem complexa sobre o sistema de espaços livres, local da prática do lazer, provendo subsídios para formalizar um sistema adequado, 
seguro e acessível. Caracterizar a influência das áreas verdes urbanas (praças, jardins, canteiros, etc.) torna-se instrumento indispensável para um planejamento urbano 
adequado e eficiente. A pesquisa contribuirá imensamente para a compreensão da evolução urbana da cidade, das manifestações sociais, artísticas, culturais e demais 
fenômenos que formalizam a identidade de Boa Vista. A avaliação da infraestrutura do espaço público e da composição paisagística local é importante para a obtenção do 
diagnóstico da influência do equipamento urbano para a comunidade. A adoção desta metodologia para o levantamento da formação da paisagem urbana da cidade e a 
posterior compilação deste em um banco de dados, será fundamental para se conhecer a quantidade e tipologia das habitações da Boa Vista antiga, assim como a 
localização e os elementos da paisagem presente também nos espaços públicos. 5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Para a realização da pesquisa será essencial à 
utilização de materiais, equipamentos e serviços que possibilitem mapear a localização da área em estudo e seus componentes, além do registro de imagens e 
instrumentos técnicos para a coleta de dados. Durante a análise da paisagem urbana, as visitas a campo serão realizadas várias vezes conforme as etapas descritas na 
metodologia. O uso de carro particular será o veículo utilizado para este fim. As fotos e filmagens serão registradas por câmera profissional e drone no intuito de obter 
imagens de ótima resolução. A produção de mapas deverá ser realizada em laboratório de informática contendo software de geoprocessamento, além disso, 
instrumentos técnicos como o GPS será de fundamental importância para exata localização dos espaços analisados. Abaixo segue o quadro de especificações contento a 
descrição dos materiais, serviços e os investimentos necessários para a execução pesquisa.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/2307564686820788
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PESQUISADOR(A):Emerson Lopes de Amorim
Plano de trabalho vinculado ao curso:ENGENHARIA CIVIL

@: emersonufrr@gmail.com

PROJETO:Sistema de Bobeamento Sustentável aplicado agricultura do estado de Roraima como uma alternativa de desenvolvimento sustentável

Cronograma:
Cronograma detalhado '- Início da execução do plano de trabalho de trabalho: - Fevereiro e Março 2020, Pesquisa bibliográfica em periódicos online sobre os trabalhos 
desenvolvidos sobre bomba volumétrica sustentável e melhorias do carneiro hidráulico com objetivo de encontrar um sistema ideal para o trabalho proposto e os 
materiais adequados para a confecção das bombas. - Abril -2020- Sendo assim, as bombas serão confeccionadas na fazendinha do Centro universitário Estácio da 
Amazônia como uma primeira versão para testes e os resultados serão enviados no 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 
29/04. - Maio-2020  os resultados da primeira versão da bomba volumétrica sustentável será submetido ao Seminário de Pesquisa da Estácio. - Junho-2020 participação 
em um evento como palestrante sobre o tema desenvolvimento de um sistema de bombeamento sustentável. - Julho -2020 testes com a bomba aplicando tamanhos de 
tambores diferentes, tamanhos de canos com diâmetros variados e variação da altura dos tambores. Os resultados desses testes serão enviados no 2º relatório trimestral 
via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 30/07 a 05/08/2020. - Agosto- 2020 submissão do 1º trabalho para publicação nos periódicos da editora 
Atenas como capítulo de livro. Ressalvo que já publiquei vários trabalhos nessa revista eletrônica. - Setembro-2020 Análise de viabilidade financeira de implantação do 
projeto em propriedades rurais do estado de Roraima para fornecimento de água para agricultura. - Outubro e novembro - Envio do 3º relatório trimestral via formulário 
eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 30/10 a 05/11/2020. Será enviado o relatório com os dados da viabilidade financeira e os demais testes desenvolvidos. 
Continuando com o trabalho será enviado para   órgãos de fomento ou empresas o projeto em parceria com a pesquisadora Doutora em Biodiversidade Marcela Liege da 
Silva dos Santos, matricula 2300923.   - Dezembro 2020 Realização, no 2º semestre, de 01 (uma) palestra no centro universitário estácio da amazônia para acadêmicos e 
agricultores da do estado de Roraima. - Janeiro 2021 submissão do 2º trabalho para publicação nos periódicos da editora Atenas como capítulo de livro . Finalização da 
execução do plano de trabalho 29/01/2021 Envio do relatório final via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 29/01 a 04/02/2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Atualmente existem vários métodos de irrigação disponíveis aos produtores, entretanto na ótica sustentável, o produtor agrícola deve procura, sempre, 
métodos de irrigação que se adapta melhor nas suas condições específicas, com eficiência aliada à redução nos custos de produção e consumo de água e energia, ou seja, 
não existe um método melhor do que outro, mas sim sistemas de irrigação que se adaptam melhor a determinadas situações. Nesse contexto algumas propriedades 
rurais no estado de Roraima não possuem eletrificação, e o custo com motores a combustão se torna oneroso, ficando difícil introduzir uma irrigação com bombeamento 
de água. Sendo assim, percebeu-se que uma das grandes dificuldades e demandas dos produtores rurais está relacionada ao bombeamento da água até o espaço em que 
se desenvolvem as atividades agrícolas e pecuárias. Sendo assim, busca-se desenvolver uma tecnologia independente de energia elétrica e motores a combustão para o 
funcionamento de um sistema de bombeamento de água. Esse sistema tem como base bombas que utilizam apenas o deslocamento de fluidos para gerar um vácuo em 
um recipiente fechado, que realiza sucção e um sistema de pressão para impulsionar o bombeamento de água, realizando o recalque. Essas bombas podem ser 
denominadas como Bomba de Nível e Carneiro Hidráulico. São ferramentas que poderão fazer a diferença em aspectos produtivos, econômicos e de sustentabilidade. 
Espera-se com este trabalho desenvolver um sistema de bombeamento de água  que possa contribuir com os agricultores do estado de Roraima.  Objetivo Geral: 
Desenvolver um sistema de bombeamento sustentável que possa atender as necessidades dos produtores rurais do Estado de Roraima.   Objetivos Específicos: Enquanto 
ƻōƧŜǘƛǾƻǎ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎ ǇǊŜǘŜƴŘŜƳπǎŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ǉǳŀƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ƛǊǊƛƎŀœńƻ ŀ ǎŜǊ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŜƭƻ .ƻƳōŜŀƳŜƴǘƻ ŘΩłƎǳŀ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƻΤ ǇǊƻƧŜǘŀǊ Ŝ ƳƻƴǘŀǊ ǳƳ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ 
bombeamento sustentável que poderá atender o sistema de irrigação identificado; demonstrar a implantação de um sistema de ordem sustentável e 
ŜŎƻƴƾƳƛŎƻΦ aŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀΥ ! ŦƛƳ ŘŜ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ƻǎ ŦŀǘƻǊŜǎ ǉǳŜ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀƳ ƴƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ Řƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ōƻƳōŜŀƳŜƴǘƻ ŘΩłƎǳŀ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƻΦ {ŜǊł ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ ǳƳ 
levantamento sobre trabalhos relacionados a bomba gravitacional (bomba volumétrica) e sobre o dimensionamento do carneiro hidráulico. Será utilizado dois modelos de 
bomba, trabalhando em série, a bomba volumétrica responsável pela captação da água para a alimentação do carneiro hidráulico, que tem a função de elevar a água ao 
reservatório superior. A bomba volumétrica será criada com a concepção no design e análise da bomba gravitacional, porém limitando-se a fazer a condução da água 
ŀǇŜƴŀǎ ǇŀǊŀ ǳƳ ƴƝǾŜƭ Ƴŀƛǎ ōŀƛȄƻΦ ±ƛŀōƛƭƛŘŀŘŜ ǘŞŎƴƛŎŀ ς 9ƳŜǊǎƻƴ [ƻǇŜǎ ŘŜ !ƳƻǊƛƳΦ aŀǘǊƝŎǳƭŀΥ ноллттнΦ /tCΥ рнрΦннрΦтмнπпфΦ /ǳǊǎƻΥ 9ƴƎŜƴƘŀǊƛŀ ŎƛǾƛƭΥ /ŜƴǘǊƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻ 
Estácio da Amazônia. http://lattes.cnpq.br/2666893622311449.  Viabilidade econômica- financeira: A fim de demonstrar a implantação de um sistema de ordem 
sustentável e econômico, será usado materiais alternativos, simples de serem encontrados. Os tambores de 20, 50 e 100 litros serão aproveitados das obras 
desenvolvidas na no Centro universitário Estácio da Amazônia. Materiais tubos e conexões, podendo ser encontrados em lojas de construção e materiais hidráulicos com 
baixo custo.  Resultados esperados: Espera-se com este trabalho desenvolver um sistema de bombeamento de água  que possa contribuir com os agricultores do estado 
de Roraima, que seja economicamente viável e sustentável.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/2666893622311449

PESQUISADOR(A):Márcia Teixeira Falcão
Plano de trabalho vinculado ao curso:ENGENHARIA CIVIL

@: marciatfalcao@oi.com.br

PROJETO:ANÁLISE DOS IMPACTOS NA PAISAGEM DA MICROBACIA DO IGARAPE CARRAPATO ZONA URBANA DE BOA VISTA - RORAIMA 
DECORRENTES DA IMPANTAÇÃO DO BAIRRO SAID SALOMÃO E ÁREA DE INTERESSE SOCIAL PEDRA PINTADA

Cronograma:
O desenvolvimento do projeto irá considerar o seguinte plano de trabalho: 1. Levantamento bibliográfico em teses dissertações e artigos publicados com a temática 
referente a paisagem, impactos socioambientais e microbacias urbanas.  2. Visita in loco, para identificar as áreas de impactos socioambientais e de uso da terra. 3. 
Aplicação de método do tipo check list in loco  4. Tabulação dos dados 5. Entrega de relatórios a cada trimestre 6. Elaboração de mapa de uso da terra 7. Participação 
em eventos científicos 8. Submissão a edital de fomento 8. Redação do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
O projeto será desenvolvido na zona urbana do município de Boa Vista/Roraima. O projeto terá como objetivo analisar os impactos na paisagem da microbacia do igarapé 
Carrapato decorrentes da implantação do bairro Saia Salomão e da Área de Interesse Social (AIS) Pedra Pintada. Para o desenvolvimento do projeto de pesquisa será 
ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻ ƻ ǎŜƎǳƛƴǘŜ Ǉƭŀƴƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘƻΥ ŀύ /ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀœńƻ ŦƛǎƛƻƎǊłŦƛŎŀ Řƻ ŜƴǘƻǊƴƻ Řŀ ƳƛŎǊƻōŀŎƛŀ ς ǎŜǊł ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎƻΣ ƴƻ ǉǳŀƭ ƛǊł 
considerar os trabalhos de Radambrasil (1975); IBGE (2005); CPRM (2014). Nessa etapa será realizado análise solo para entender o processo de evolução da paisagem, 
ŀǘǊŀǾŞǎ Řŀ ŀƴłƭƛǎŜ Řƻǎ ǎŜŘƛƳŜƴǘƻǎ ŎƻƭŜǘŀŘƻǎΦ ōύ 5ŜǎŎǊƛœńƻ Řƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜ ƻŎǳǇŀœńƻ Řŀ łǊŜŀ ŘŜ ŜǎǘǳŘƻ ς ǎŜǊł ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ ƭŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎƻ Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƭΣ 
considerando referencial teórico referente a paisagem urbana, para entender os aspectos históricos de ocupação da área serão considerados levantamento em 
documentos junto a Prefeitura Municipal, Plano Diretor do Munícipio, Imobiliárias, Legislação Municipla e outros órgãos responsáveis pelo espaço urbano; c) Identificação 
Řƻǎ ƛƳǇŀŎǘƻǎ ǎƻŎƛƻŀƳōƛŜƴǘŀƛǎ ƴŀ ƳƛŎǊƻōŀŎƛŀ ς ǎŜǊł ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ƛƴ ƭƻŎƻΣ ƴƻ ǉǳŀƭ ƻǎ ƛƳǇŀŎǘƻǎ ǎŜǊńƻ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻǎ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƳŞǘƻŘƻ ŎƘŜŎƪ ƭƛǎǘ ǇŀǊŀ 
quantificar e analisar os impactos no meio físico, biológico e antrópico. Serão coletados pontos de coordenadas geográficas com o uso de Sistema de Posicionamento 
Global (GPS) para posteriormente fazer o mapeamento da área com o uso de software especifico para mapas.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/1671906250858943
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Cronograma:
π CŜǾŜǊŜƛǊƻ Ŝ aŀǊœƻ ŘŜ нлнл ς tŜǎǉǳƛǎŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƭΣ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ Ŝ ƘŜƳŜǊƻƎǊłŦƛŎŀΤ !ǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ Řƻǎ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻǎ ŘŜ ŀŎƻƳǇŀƴƘŀƳŜƴǘƻ Řŀǎ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜǎΦ π !ōǊƛƭ ŘŜ нлнл ς 
Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo I; Apresentação do relatório de acompanhamento 
Řŀǎ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜǎΤ !ǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ŘŜ ŀŎƻƳǇŀƴƘŀƳŜƴǘƻ Řŀǎ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜǎΤΦ π aŀƛƻ ŘŜ нлнл ς ¢ŀōǳƭŀœńƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ŎƻƭŜǘŀŘƻǎ Řƻ !ǘǊŀǘƛǾƻ L Ǿƛŀ ǇǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ ƛƳǇŀŎǘƻǎ 
ƳǳƭǘƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƛǎΤ {ǳōƳƛǎǎńƻ ŘŜ ǳƳ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ƴŀ wŜǾƛǎǘŀ tŜȅYŜȅƻ /ƛŜƴǘƝŦƛŎƻ Řƻ /ŜƴǘǊƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻ 9ǎǘłŎƛƻ Řŀ !ƳŀȊƾƴƛŀΦ π WǳƴƘƻ ŘŜ нлнл ς 
LƴǾŜƴǘŀǊƛŀœńƻΣ ƎŜƻǊǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀƳŜƴǘƻΣ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ƛŎƻƴƻƎǊłŦƛŎƻΣ ŜǎǘǳŘƻ ŘŜ ŦƭǳȄƻ ǎŀȊƻƴŀƭ Ŝ ŘƛłǊƛƻ ŘŜ ŎƻƴǎǘŀǘŀœƿŜǎ Řƻ !ǘǊŀǘƛǾƻ WΤ tǊƻƳƻœńƻ Řƻ ǿƻǊƪǎƘƻǇ άth¢9b/L![L5!59Σ 
hthw¢¦bL5!59 9 59{9b±h[±La9b¢h 5h ¢¦wL{ah 9a whw!La!έ ƴƻ /ŜƴǘǊƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻ 9ǎǘłŎƛƻ Řŀ !ƳŀȊƾƴƛŀΣ ŜƳ ŀǘŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŀƻ ƛǘŜƳ рΦн ŀƭƝƴŜŀ D Řƻ ŜŘƛǘŀƭΦ π WǳƭƘƻ 
ŘŜ нлнл ς ¢ŀōǳƭŀœńƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ŎƻƭŜǘŀŘƻǎ Řƻ !ǘǊŀǘƛǾƻ W Ǿƛŀ ǇǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ ƛƳǇŀŎǘƻǎ ƳǳƭǘƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƛǎΤ {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ǇŀǊŀ ŦƻƳŜƴǘƻ Ƨǳƴǘƻ Ł {ŜŎǊŜǘŀǊƛŀ ŘŜ 9ǎǘŀŘƻ Řƻ 
tƭŀƴŜƧŀƳŜƴǘƻ Ŝ 5ŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ς 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ¢ǳǊƛǎƳƻ Řƻ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ wƻǊŀƛƳŀΤ !ǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ŘŜ ŀŎƻƳǇŀƴƘŀƳŜƴǘƻ Řŀǎ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜǎΤ π !Ǝƻǎǘƻ ŘŜ нлнл ς 
Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo K; Submissão do projeto para fomento junto ao 
L!/¢LΤ {ǳōƳƛǎǎńƻ ŘŜ ǳƳ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ ƴƻ ± 9ƴŎƻƴǘǊƻ wŜƎƛƻƴŀƭ ŘŜ DŜƻƎǊŀŦƛŀ ς 9wDΣ ǎŜŘƛŀŘƻ ƴŀ ¦9wwΦ π {ŜǘŜƳōǊƻ ŘŜ нлнл ς ¢ŀōǳƭŀœńƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ŎƻƭŜǘŀŘƻǎ 
do Atrativo K via protocolo de impactos multidimensionais; Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; Submissão do projeto para fomento junto ao 
/btǉΦ π hǳǘǳōǊƻ ŘŜ нлнл ς LƴǾŜƴǘŀǊƛŀœńƻΣ ƎŜƻǊǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀƳŜƴǘƻΣ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ƛŎƻƴƻƎǊłŦƛŎƻΣ ŜǎǘǳŘƻ ŘŜ ŦƭǳȄƻ ǎŀȊƻƴŀƭ Ŝ ŘƛłǊƛƻ ŘŜ ŎƻƴǎǘŀǘŀœƿŜǎ Řƻ !ǘǊŀǘƛǾƻ [Τ !ǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ Řƻ 
ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ŘŜ ŀŎƻƳǇŀƴƘŀƳŜƴǘƻ Řŀǎ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜǎΤ tǊƻƳƻœńƻ Řƻ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ά¦Ƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŜ ŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛŘŀŘŜǎ ǇŀǊŀ ƻ ¢ǳǊƛǎƳƻ ŘŜ wƻǊŀƛƳŀέ ƴƻ /ŜƴǘǊƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻ 9ǎǘłŎƛƻ Řŀ 
!ƳŀȊƾƴƛŀΣ ŜƳ ŀǘŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŀƻ ƛǘŜƳ рΦн ŀƭƝƴŜŀ D Řƻ ŜŘƛǘŀƭΦ π bƻǾŜƳōǊƻ ŘŜ нлнл ς ¢ŀōǳƭŀœńƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ŎƻƭŜǘŀŘƻǎ Řƻ !ǘǊŀǘƛǾƻ [ Ǿƛŀ ǇǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ ƛƳǇŀŎǘƻǎ 
ƳǳƭǘƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƛǎΦ π 5ŜȊŜƳōǊƻ ŘŜ нлнл ς {ƛǎǘŜƳŀǘƛȊŀœńƻ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ Ŝ ǊŜŘŀœńƻ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ŦƛƴŀƭΦ π WŀƴŜƛǊƻ ŘŜ нлнм ς !ǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ Řƻ wŜƭŀǘƽǊƛƻ Cƛƴŀƭ ƛƴǘƛǘǳƭŀŘƻ ά9b¢w9 ! 
th¢9b/L![L5!59 9 ! hthw¢¦bL5!59 5h 59{9b±h[±La9b¢h ¢¦wN{¢L/h w9DLhb![Υ /ƻƳǇǊŜŜƴŘŜƴŘƻ ƻǎ ŀǎǇŜŎǘƻǎ ƳǳƭǘƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƛǎ Řƻ ¢ǳǊƛǎƳƻ ŜƳ wƻǊŀƛƳŀέΣ ŎƻƳ ŀ 
descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados obtidos durante o período de vigência da bolsa.

Descrição do Plano de Trabalho
A pesquisa científica voltada à promoção de novas matrizes de desenvolvimento regional na Amazônia brasileira é um tema por demais desafiador. São numerosas as 
potencialidades e oportunidades que se colocam em discussão. Todavia, é condição axiomática tratar o paradigma da sustentabilidade como tema convergente no 
cenário contemporâneo. Dito isso, corrobora-se com a opinião consolidada em que a natureza constitui-se como um dos principais patrimônios da humanidade. Os 
lugares emergem numa perspectiva turística no rol de produtos e serviços distribuídos pelo mercado, oportunizando a formatação de atrativos para visitação, seja por 
suas peculiaridades e especificidades, seja pela beleza e exuberância que cativam as pessoas que tendem a visitá-los. A região norte do Brasil dispõe de uma vasta reserva 
de belezas naturais, muitas delas ainda desconhecidas ou pouco visitadas pelas pessoas. A Amazônia é um destes importantes patrimônios onde se abrigam incontáveis 
espécies da fauna e da flora, além de riquezas naturais e paisagísticas que estampam as vitrines físicas e virtuais do mercado turístico global. São estas paisagens que 
acabam por tornarem-se um grande produto de visitação do Brasil, sendo aproveitado turisticamente e recebendo pessoas de todas as partes do mundo. Outrossim, a 
imensidão desse patrimônio ainda não foi devidamente trabalhado tendo em vista seu tamanho e condições de acesso, aspectos estes que tornam-se desafiadores para 
qualquer pessoa que intente conhecer esses biomas tão distintos e diversos, todos concentrados numa região geográfica gigantesca e tão diversa. É um quadro de 
pesquisa desafiador, no qual se exige um grau de estruturação igualmente enorme e que se coadune com o tamanho do desafio. Os desafios ensejam um rol de aspectos 
formados pelo crescimento do número de viajantes que buscam experimentar o turismo na Amazônia, a falta de parâmetros para mensurar e caracterizar esses públicos, 
seguido pela ausência de uma legislação ambiental e turística que lhe confira aproveitamento e preservação (simultaneamente), além do alto grau de informalidade no 
setor de serviços, o que leva muitas pessoas a atuarem no segmento turístico sem as devidas orientações e formação adequada. Some-se a isso o desconhecimento 
completo dos impactos causados a essas áreas naturais em razão da visitação turística ou motivada pela prática do lazer dos residentes. O âmago da situação sugere uma 
multidimensionalidade de impactos nos âmbitos social, ambiental, econômico, cultural e político nas próprias áreas naturais da Amazônia e seu entorno, produzindo uma 
situação de extrema complexidade e que precisa ser entendida de forma a subsidiar elementos que se prestem ao delineamento de parâmetros de sustentabilidade. 
Sendo assim, elege-se como lócus desta pesquisa o estado de Roraima, localizado na porção mais setentrional da Amazônia brasileira. Ciente de que o estado ainda não 
despontou totalmente para o turismo (lhe conferindo um caráter de reserva turística em razão da ausência de iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional), o atual 
paradigma de visitação turística de suas áreas naturais inspira cuidados e atenção, tendo em vista que a procura por essas paisagens dá-se tanto por grupos de turistas 
quanto pelo público residente, os quais acabam por gerar relevantes e distintos impactos em suas áreas naturais. Ademais, este projeto de pesquisa sugere uma 
continuidade de seu escopo epistemológico que vem sendo conduzido desde o edital de produtividade de 2018, tendo sido extremamente exitoso em seu papel de 
buscar novos conhecimentos, apoiar a construção de novas teorias a respeito da região estudada e contribuir para a divulgação dos importantes, e até inéditos, 
indicadores que oportunizam a inovação e a amplitude do debate científico do turismo. Sendo assim, as áreas agora selecionadas para realização do estudo são: 
Comunidade de Santa Maria do Boiaçu (Atrativo I) localizado no baixo Rio Branco, município de Rorainópolis; Lago da Usina de Jatapu (Atrativo J) no município de 
Caroebe; Pedra do ET (Atrativo K) no município de São Luís do Anaua, e; Campos Novos (Atrativo L) no município de Iracema. Constata-se a predominância de atrativos 
localizados na porção sul do estado de Roraima, tendo em vista as potencialidades da região seguidas por suas oportunidades de conjugação de novos empreendimentos 
e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do turismo. No tocante a realização desta pesquisa, é importante salientar que a mesma debruça-se na observação de espaços 
naturais, de modo que não haverá qualquer tipo de abordagem voltada a interlocução com seres humanos em nenhum momento, o que caracteriza risco zero no tocante 
a este expediente. Surge, em função disso, um conjunto de questões que alimentam uma ampla base de problemáticas que acabam por pautar este estudo: Qual a 
trajetória histórica desses áreas naturais que vieram a se transformar em atrativos? Em quais biomas estão situados? Quais são os principais impactos nessas áreas 
naturais? Em que medida essas dimensões (social, ambiental, econômica, cultural e política) causam maior e menor impacto por conta desta visitação? Quais condições 
de infraestrutura e superestrutura turística podem ser encontradas nessas áreas? Quais políticas públicas operam no sentido de subverter esses impactos? Coloca-se, 
como objetivo geral deste trabalho, a análise das possibilidades e perspectivas do turismo em determinados núcleos turísticos frente aos impactos multidimensionais 
decorrentes da visitação. No intuito de escalonar este desafio em etapas, sugerem-se como objetivos específicos os seguintes: Historiar as áreas naturais pesquisadas nos 
últimos 40 anos; Mensurar e caracterizar a natureza da visitação; Classificar a tipologia de turismo operada nessas áreas naturais; Caracterizar a infra e superestrutura 
local que se volta para o aproveitamento turístico das áreas naturais; Mensurar e mapear os impactos socioambientais, econômicos, culturais e políticos nas áreas 
naturais voltadas à visitação turística; Identificar a densidade turística de cada núcleo pesquisado. A metodologia de pesquisa será construída por meio das seguintes 
etapas: 1- Pesquisa documental e bibliográfica acerca da temática proposta; 2- Pesquisa hemerográfica no jornal Folha de Boa Vista (o principal periódico jornalístico do 
estado e com maior tempo de circulação); 3- Inventariação das áreas naturais segundo modelo seguindo modelo próprio relativo à infraestrutura e superestrutura 
existentes; 4- Registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações por meio da pesquisa de campo; 5- Sistematização de um protocolo que alimente um 
banco de dados de referência para as categorias de análise propostas (Impactos Social; Ambiental; Econômico; Cultural); 6- Registro e mapeamento das áreas naturais via 
GPS. Acredita-se que os resultados voltar-se-ão para satisfazer aos objetivos propostos, além de desenhar um panorama dos impactos nas áreas naturais estudadas, 
subsidiando decisões de cunho estratégico, administrativo e político das instâncias responsáveis pela preservação e boa utilização dessas áreas naturais. Por fim, o 
produto resultante deste estudo possibilitará ainda as seguintes reflexões: sustentabilidade ambiental permitindo a preservação e a garantia de resiliência dessas áreas 
naturais, bem como o respeito e valorização da natureza; organização de atividades econômicas produtivas em torno de um leque de potencialidades que se voltem à 
construção de oportunidades, enxergando o turismo como mais uma via de aproveitamento de matrizes sustentáveis e não como meio de exploração de uma parcela 
reduzida de agentes; Estes são alguns dos resultados que se esperam! Em razão da viabilidade técnica e econômica financeira, toda pesquisa científica enseja um rol de 
desafios nos quais o pesquisador precisa se pautar. No primeiro aspecto é importante destacar que as áreas naturais classificadas nesta pesquisa são caracterizadas como 
de fácil acesso via estrada de rodagem ou ainda por barco motorizado, o que atenta favoravelmente à sua viabilidade técnica. Outrossim, todas as técnicas destacadas na 
metodologia para construção dos dados do estudo são de pleno conhecimento e usabilidade deste pesquisador, o que torna o trabalho mais fluido e objetivo. No que 
tange a viabilidade econômica e financeira, o estudo buscará o apoio e suporte técnico, logístico e operacional de vários parceiros da Estácio, entre elas a Universidade 
9ǎǘŀŘǳŀƭ ŘŜ wƻǊŀƛƳŀ π ¦9wwΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜ CŜŘŜǊŀƭ ŘŜ wƻǊŀƛƳŀ π ¦CwwΣ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ¢ǳǊƛǎƳƻ ŘŜ wƻǊŀƛƳŀ ς 59¢¦wΣ {ŜǊǾƛœƻ ŘŜ !Ǉƻƛƻ Łǎ aƛŎǊƻ Ŝ tŜǉǳŜƴŀǎ 9ƳǇǊŜǎŀǎ 
ŘŜ wƻǊŀƛƳŀ ς {9.w!9κwwΣ Lƴǎǘƛǘǳǘƻ ŘŜ !ƳǇŀǊƻ ŀ /ƛşƴŎƛŀΣ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŀ Ŝ LƴƻǾŀœńƻ ŘŜ wƻǊŀƛƳŀ ς L!/¢LΣ CǳƴŘƻ /ƻƳǳƴƛǘłǊƛƻ ŘŜ {ŀƴǘŀ aŀǊƛŀ ŘŜ .ƻƛŀœǳΣ tƻǊǘƻ¢ǳǊ ±ƛŀƎŜƴǎ Ŝ 
Turismo e prefeituras municipais.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/6871129128588718
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PROJETO:CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA MALÁRIA E DA TUBERCULOSE FRENTE A CRISE MIGRATÓRIA EM BOA VISTA - RORAIMA

Cronograma:
/whbhDw!a! !ǎ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǎŜǊńƻ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ ŘŜ CŜǾŜǊŜƛǊƻκнлнл ŀ WŀƴŜƛǊƻ ŘŜ нлнмΦ ϥπ C9±9w9Lwh π 59½9a.wh όнлнлύ ς wŜǾƛǎńƻ .ƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ Ŝ ŎƻƭŜǘŀ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ŎƻƳ 
ƭŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ ƴƻ ōŀƴŎƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ Řƻ {ƛƴŀƴΦ π C9±9w9Lwh π a!w4h ς {ŜƭŜœńƻ ŘŜ ŀƭǳƴƻ ǇŀǊŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊ Řŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀΦ π a!w4h ς h¦¢¦.wh π wŜŘŀœńƻ Řƻ ǘǊŀōŀƭƘƻΣ 
ŎƻƴŦŜŎœńƻ ŘŜ ƎǊłŦƛŎƻǎ Ŝ ŘƛǎŎǳǎǎƿŜǎΦ π h¦¢¦.wh ς bh±9a.wh ς wŜŘŀœńƻ ŘŜ wŜǎǳƳƻǎ ǇŀǊŀ ǎǳōƳƛǎǎńƻ Ŝ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ ƴƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƛǎ ŜǾŜƴǘƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ŜǎǘŀŘǳŀƛǎΣ 
ƴŀŎƛƻƴŀƛǎ Ŝ ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƛǎΦ π 59½ όнлнлύ ς W!b όнлнмύ ς /ƻƴǘƛƴǳŀœńƻ Řƻ ƭŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ Ŝ ǊŜŘŀœńƻ Ŧƛƴŀƭ Řƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ǇŀǊŀ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻΦ

Descrição do Plano de Trabalho
A utilização de recursos tecnológicos como sistemas de informações e banco de dados tem sido crescente na área de saúde.  No Brasil, o Sistema de Informação de 
!ƎǊŀǾƻǎ ŘŜ bƻǘƛŦƛŎŀœńƻ ς {Lb!bΣ ǾŜƳ ǎŜƴŘƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ŎƻƳƻ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜ ǇŀǊŀ ŀǳȄƛƭƛŀǊ ƻ ǇƭŀƴŜƧŀƳŜƴǘƻ Řŀ ǎŀǵŘŜΣ ŘŜŦƛƴƛǊ ǇǊƛƻǊƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴœńƻΣ ōŜƳ ŎƻƳƻ 
avaliação dos seus impactos (SINAN, 2016). O Sinan é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista 
nacional de doenças de notificação compulsória (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 4, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO V, CAPÍTULO I), sendo facultado a estados e 
municípios incluírem outros problemas de saúde importantes em sua região. Sua utilização efetiva fornece informações como subsídios para a identificação da realidade 
epidemiológica de determinada área geográfica (SINAN, 2016). Outra ferramenta muito utilizada em estudo espacial e temporal de inúmeras doenças infecciosas e 
epidemias é o Sistema de informação Geográfica (SIG), ajudando no combate e erradicação das doenças e servindo como material de apoio para os governos na 
elaboração de planos e medidas no controle a doenças (SÁ et al., 2009; SILVA, 2017). Doenças de notificações compulsórias, são aquelas cuja gravidade, magnitude, 
transcendência, capacidade de disseminação do agente causador e potencial de causar surtos e epidemias exigem medidas eficazes para sua prevenção e controle. As 
doenças classificadas como Epidemias e endemias acompanham a história da humanidade desde o início da sua existência com registros claros de ocorrências epidêmicas 
da época de Aristóteles há 400 anos antes de Cristo (TOLEDO JÚNIOR, 2006). Dentre as Grandes epidemias da história humana, destacam-se a peste negra, os surtos de 
cólera, a tuberculose (também denominada de peste branca) e a febre amarela. Mais recentemente, a dengue, a aids, a leishmaniose visceral e a influenza são exemplos 
de doenças infecciosas que acarretam significativa morbimortalidade. Diferentes agentes, como protozoários, vírus e bactérias, são os responsáveis pelas endemias e 
epidemias mais relevantes em todo o mundo. As formas de transmissão desses agentes infecciosos variam, podendo ocorrer por meio do contato respiratório, de forma 
direta, por fômites (objetos ou partículas contaminadas), por transmissão vetorial (mosquitos e carrapatos) ou por meio de fezes contaminadas. Mesmo com a melhoria 
das condições socioeconômicas da população e o advento de vacinas e antimicrobianos ao longo do século XX, as doenças infecciosas são responsáveis anualmente por 
cerca de 10 milhões de óbitos no mundo e estão entre as principais causas de anos de vida perdidos (OMS, 2008). Os países mais acometidos são aqueles denominados 
em desenvolvimento, que muitas vezes padecem simultaneamente de agravos transmissíveis, agravos crônicos não transmissíveis e causas externas, na denominada 
tripla carga de doença. Em Roraima, região norte do Brasil, trabalhos sobre migração e saúde mostram que doenças como HIV/AIDS, a pneumonia, a tuberculose e a 
malária são as que mais levaram imigrantes a procurar os serviços de saúde do Estado para dar continuidade aos seus tratamentos (Human Rigts Watch, 2017).  Costa 
(2017), considera que seria necessária uma análise do impacto das migrações ao nível da saúde das populações migrantes, baseando-se em critérios de ordem pessoal, 
social, cultural, econômica e política, pois as migrações constituem, por si só, processos geradores de vulnerabilidade à doença. Dentre as várias doenças infecciosas que 
tem sido registrada em Roraima, a tuberculose é de relevância por ser transmissível, afetando prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou 
sistemas, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. A outra doença de importância, é a malária humana, que se não tratada pode levar a óbito por ter 
evolução rápida. Pode ser provocada por quatro protozoários do gênero Plasmodium: Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae e P. ovale. O principal sintoma inicial é 
a febre, associada ou não a calafrios, tremores, suores intensos, dor de cabeça e dores no corpo (FIOCRUZ, 2017). Assim, tendo em vista a importância do entendimento 
causal dos agravos infecciosos de doenças, considerando a crise migratória como seu principal atenuante, objetivou-se neste trabalho avaliar a ocorrência da Malária e da 
Tuberculose por meio de dados do Sinan entre 2016 e 2020 em Boa Vista-Roraima. Essas informações são fundamentais para o adequado planejamento das ações de 
enfrentamento de situações epidêmicas e endêmicas. OBJETIVO: Avaliar a influência da crise migratória na ocorrência de casos de Malária e Tuberculose em Boa Vista-
Roraima entre 2016 e 2020. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Avaliar a ocorrência de malária e tuberculose a partir de informações do banco de dados do Sinan em Boa 
Vista. - Fazer levantamento anual do número de imigrantes registrados  em Boa Vista para comparar com o número de casos de Malária e Tuberculose entre 2016 e 
2020. - Confeccionar tabelas e gráficos para análises e discussões quanto a ocorrência, frequência e consequências dessas doenças à população de Boa Vista. MATERIAL 
E MÉTODOS:	Neste trabalho será realizada pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo, utilizando-se registros do sistema de notificações e agravos de doenças de 
wƻǊŀƛƳŀ ς {ƛƴŀƴΣ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ Řƻǎ ōƻƭŜǘƛƴǎ ŜǇƛŘŜƳƛƻƭƽƎƛŎƻǎΣ Řƻǎ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻǎ ŜǎǘŀŘǳŀƛǎ ŘŜ ǎŀǵŘŜ Ŝ Řƻ /ŜƴǘǊƻ ŘŜ ½ƻƻƴƻǎŜǎ ƴƻ ǇŜǊƝƻŘƻ ŘŜ нлмс ŀ нлнлΦ ¢ŀƳōŞƳ ǎŜǊńƻ ŦŜƛǘŀǎ 
buscas nas principais Unidades de Saúde de Boa Vista para realização de mapeamento quanto a ocorrência da malária e da tuberculose. Para avaliação da influência da 
migração no aumento de infecções por Malária e Tuberculose, serão tomados dados anuais do crescimento populacional em Boa Vista, cujos números serão obtidos no 
IBG e em outros órgãos responsáveis como a Polícia Federal a fim de serem contabilizados nos anos de estudo para comparação com as informações de ocorrência das 
doenças. Os dados serão organizados em planilhas no Programa Excel, após compilados serão representados por desenhos gráficos para análise em função da crise 
migratória ao longo do período da pesquisa e de outros indicadores. RESULTADOS ESPERADOS: Demonstrar por meio de gráficos e tabelas os efeitos da influência da 
crise migratória na ocorrência de doenças como a Malária e Tuberculose em quatro anos de estudo, discutindo sobre aspectos sociais, ambientais e da saúde pública para 
contribuir com propostas de estratégias de controle dessas doenças. RECURSOS FINANCEIROS: Inicialmente os recursos financeiros serão próprios do 
docente/pesquisador e de colaboradores.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/2130783557009163
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PROJETO:PERFIL DAS OCORRÊNCIAS COM ANIMAIS SILVESTRES NOTIFICADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA ATÉ 
2019

Cronograma:
Atividades: FEV2020: Início da execução do plano de trabalho com submissão de ofício solicitando ao CBM do Estado de Roraima acesso às notificações/MAR 2020: 
Realizar um formulário semi-estruturado baseado na ficha de notificação das ocorrências prestadas. Os dados serão consolidados  segundo as variáveis: Município da 
ocorrência, período do ano, gênero e espécie envolvida nas notificações./ MAR e ABR 2020: Transpor os dados obtidos em dados Bioestatísticos./JUN 2020: Data limite 
para a realização de 01 (uma) palestra ou workshop em um dos campi o qual esteja vinculado  enviando certificado ou declaração do campus ou curso para o e-mail 
pesquisa.produtividade@estacio.br./ MAI 2020: Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes  MAI a AGO 2020: Descrever a 
história natural de cada gênero e espécie notificada ressaltando dieta e período reprodutivo./ ABR a JUN 2020: Atuar como avaliador dos trabalhos submetidos ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio./ MAI 2020: Data limite para submissão resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio./ AGO 2020: Envio do 2º relatório trimestral via 
formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes /AGO 2020: Submeter o projeto como boas prática no fórum anual docente./ AGO 2020: Prazo final para a 
submissão do artigo 1 em publicação externa. /SET 2020: Realizar segunda palestra ou workshop sobre o tema da pesquisa. / OUT 2020: Prazo final para submissão do 
projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas tendo como tema o projeto do presente Edital./ NOV 2020: Envio do 3º relatório trimestral via 
formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes. // DEZ: 2020: Data limite para a realização, no 2º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop em um dos campi 
o qual esteja vinculado. Enviar certificado ou declaração do campus ou curso para o e-mail pesquisa.produtividade@estacio.br JAN 2021: Submeter relatório final 
descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas./ JAN 2021: Data limite para submissão do 2º trabalho para publicação externa e finalização do 
plano de trabalho./ FEV 2021: Envio do relatório final via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Acidentes por animais possuem impacto social e econômico significativos nos países tropicais, no entanto, não estão dentre as ações prioritárias de 
programas de saúde pública, constituindo um dos problemas de saúde mais negligenciados mundialmente (WHO, 2007). O aumento dos índices de mortalidade por 
causas externas, foi o impulso que levou à criação dos sistemas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com métodos semelhantes aos criados nas guerras, nas grandes 
cidades europeias e norte-americanas (MEDEIROS et. al., 2015). Os dados de urgência e emergência em acidentes por animais podem ser utilizados para elaboração de 
uma linha de base descritiva dos serviços de atendimento dos perfis das ocorrências existentes (MEDEIROS et. al., 2015). O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) possuem 
atribuições e, munidos de seus aparatos, auxiliam na preservação da fauna silvestre e de ambiente urbano (ALVES, 2012). A gestão do sistema de saúde voltada para 
esses tipos de ocorrências tem valorizado a análise de dados espaciais por apontar novos subsídios para o planejamento e avaliação das ações, baseados na análise da 
ŘƛǎǘǊƛōǳƛœńƻ ŜǎǇŀŎƛŀƭ ƻŎƻǊǊşƴŎƛŀǎΣ Řŀ ƭƻŎŀƭƛȊŀœńƻ Řƻǎ ǎŜǊǾƛœƻǎ ŘŜ ǎŀǵŘŜ Ŝ Řƻǎ ŀƴƛƳŀƛǎ ŜƴǾƻƭǾƛŘƻǎ όa959Lwh{ ŜǘΦ ŀƭΦΣ нлмрύΦ h.W9¢L±h ς  LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ƻ ǇŜǊŦƛƭ ŘŜ ƻŎƻǊǊşƴŎƛŀ 
com Animais notificados pelos Bombeiros no Estado de Roraima, por municípios, até dezembro de 2019, identificar os animais domésticos e silvestres, mapear os 
municípios de maior ocorrência. METODOLOGIA Trata-se de um estudo descritivo armazenados em um banco de dados organizado no programa Microsoft Office Excel, 
retrospectivo considerando os incidentes até dezembro de 2019, documental, com abordagem quantitativa e qualitativa. Este estudo será realizado por meio de análise 
das fichas de registro do Corpo de Bombeiros do Estado de Roraima Ao receber uma notificação de ocorrência por ligação telefônica (193), esta é identificada, gera-se 
uma ficha de atendimento e uma equipe se desloca até o local para realizar o socorro. Será utilizado para a captação dos dados, um formulário semi-estruturado baseado 
na ficha de notificação das ocorrências prestadas. Os dados serão consolidados e dispostos em tabelas e gráficos segundo as variáveis: Município da ocorrência, período 
do ano, gênero e espécie envolvida nas notificações.  O acesso aos dados será autorizado pelo Comandante do referido Batalhão. No desenvolvimento do estudo foram 
garantidos os aspectos legais e éticos, desprezando os dados epidemiológicos, envolvimentos ou dados humanos e/ou manipulação animal isentando o projeto da 
ŀǇǊŜŎƛŀœńƻ Ŝ ŀǇǊƻǾŀœńƻ ǇŜƭƻ /ƻƳƛǘş ŘŜ ;ǘƛŎŀ ŜƳ tŜǎǉǳƛǎŀ ƻǳ Řƻ /ƻƳƛǘş ŘŜ ŞǘƛŎŀ Ŝ tŜǎǉǳƛǎŀ !ƴƛƳŀƭΦ w9{¦[¢!5h{ 9{t9w!5h{ ς /ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀǊ ŀǎ ƻŎƻǊǊşƴŎƛŀǎ ǇƻǊ ŀƴƛƳŀƛǎ 
notificadas pelo 193 para Corpo de Bombeiros do Estado de Roraima separando-as entre animais domésticos e animais silvestres, por espécies (ou raças), em uma escala 
temporal onde, possa se ter um ranking de ocorrência a fim de propor estratégias logísticas para otimizar o atendimento via telefônico ou por deslocamento de viatura. 
Discutir de forma exaustiva  os estudos envolvendo notificações com animais silvestres e domésticos, expor as limitações sobre o conhecimento comportamental dos 
animais acreditando que de trabalhos como esse podem servir de base para outros estudos e reflexões acerca da temática, além de fornecer subsídios para o 
planejamento, implementação e avaliação de ações visando prevenção e redução desses eventos. VIABILIDADE TÉCNICA: O projeto será realizado em parceria com o 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima (CBM-RR) para o acesso aos dados, e o Departamento de geografia da Universidade Federal de Roraima (UFRR IGEO) 
no auxílio da elaboração dos mapas e apresenta plena viabilidade técnica para sua execução e realização. VIABILIDADE ECONÔMICA O presente projeto possui boa 
capacidade de operacionalização e possíveis soluções econômicas para atender os requisitos técnicos, funcionais e operacionais estabelecidos no planejamento uma vez 
que está vinculado ao apoio financeiro disponibilizado ao docente não implicando em custos para a instituição.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/5814509042103811
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PROJETO:Análise dos casos de sífilis congênita no estado de Roraima

Cronograma:
- Fevereiro 2020 - Revisão da literatura - Março 2020 - Elaboração de projeto para submissão em órgão externo de fomento - Abril 2020 - Coleta e levantamento dos 
dados - Maio 2020 - Palestra sobre dados parciais na Semana de Enfermagem da Estácio - Junho 2020 - Preparo do manuscrito 1 para divulgação - Julho 2020 - 
Submissão do trabalho 1 para divulgação externa - Agosto 2020 - Análise e discussão dos resultados - Setembro 2020 - Análise e discussão dos resultados - Outubro 
2020  - Preparo do manuscrito 2 para divulgação - Novembro 2020 - Palestra sobre resultados do projeto no Encontro científico da Estaci - Dezembro 2020 - Submissão 
do manuscrito 2 - Janeiro/2021 - Relatório final das atividades.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O grande aumento dos casos de sífilis na população em geral tem alavancado também um aumento importante nos casos de Sífilis Congênita (SC). 
Diversos estados brasileiros registraram crescimento desses casos.   Sergipe apresentou tendência crescente de 14,78%, entre 2006 e 2017.  Rondônia e Paraná também 
registraram tendência crescente nos últimos anos. Os casos vem demonstrando crescimento em todas as regiões do pais (Costa et al, 2019). A sífilis congênita é uma das 
formas da doença que é causada por uma bactéria chamada Treponema Palidum, transmitida de forma vertical, ou seja, pela via trans-placentária quando a mãe tem a 
doença e não realiza o tratamento de forma adequada. O tratamento da SC é feito com a administração via intra muscular da medicação penicilina benzatina e deve ser 
iniciado o mais precocemente, preferencialmente 30 dias antes do parto (Brasil, 2019). A melhora dos sistemas de notificação, o aumento da oferta de testes rápidos 
para gestantes  são apontados como causas do aumento do número de casos de SC no brasil. Outros estudos atribuem esse crescimento no número de casos ao 
desabastecimento da Penicilina Benzatina ocorrido nos anos de 2014, 2015 e 2016 (Costa et al, 2019). Com base no exposto, considerando o crescimento desses casos no 
Brasil, o presente projeto tem como objetivo avaliar a tendência epidemiológica da sífilis congênita no em Roraima nos últimos onze anos, contribuindo para um melhor 
entendimento do assunto, de suas causas e determinantes e assim poder auxiliar na elaboração de políticas públicas que visem a obtenção de melhorias na qualidade da 
assistência pré-natal do estado e possível redução do óbito infantil. METODOLOGIA: Estudo ecológico de séries temporais dos casos de SC notificados e confirmado no 
SINAN, no estado de Roraima durante os anos de 2009 a 2019. Serão analisados as variáveis sociodemograficas maternas escolaridade, faixa etária, raça e as variáveis 
clínicas  relacionadas ao diagnóstico e tratamento da sífilis materna. Nesse desenho de pesquisa, os indivíduos são analisados em conjunto ou agregados, que geralmente 
correspondem a uma área geográfica. Os estudos  ecológicos podem ser classificados de acordo com os critérios usados para formação de agregados. Podem ser estudos 
de múltiplos grupos (local), estudos de tendências ou séries temporais (tempo), ou mistos (combinação de tempo local) (FILHO; BARRETO, 2014). Na análise de tendência 
será utilizado o modelos de regressão linear de Prais-Winsten para quantificar as variações anuais das taxas de incidência de SC com os respectivos intervalos de confiança 
de 95%.  Atendendo a Resolução do Conselho Nacional de  Saúde (CNS) 466/2012, este estudo será  submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unesa onde será 
solicitado a dispensa do TCLE, por se tratar de estudo com dados secundários de domínio público. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se identificar o crescimento dos 
casos de SC no estado com identificação dos fatores associados a mãe. ETAPAS DO ESTUDO: Etapa 1: Pesquisa sobre o estado da arte, com busca na literatura atual e 
elaboração de projeto para submissão em órgão de fomento. Etapa 2: Levantamento dos dados com preparo de resultados parciais para divulgação em palestra na 
instituição e para submissão em evento externo. Etapa 3: Conclusão das análises e divulgação dos resultados em periódicos da área com realização de palestra sobre os 
resultados na instituição. VIABILIDADE TÉCNICA: A viabilidade técnica do projeto é confirmada por se tratar de assunto da área de domínio da 
pesquisadora. VIABILIDADE ECONÔMICA: Por se tratar de estudo epidemiológico com uso de dados secundários, os custos com a pesquisa serão pequenos, limitando-se 
a matérias de consumo básicos, como canetas, papel sulfite e acesso à internet. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Almeida Filho, Naomar de. Epidemiologia & Saúde: 
ŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻǎΣ ƳŞǘƻŘƻǎΣ ŀǇƭƛŎŀœƿŜǎΦ wƛƻ ŘŜ WŀƴŜƛǊƻΥ DǳŀƴŀōŀǊŀ YƻƻƎŀƴΣ нлмпΦ Wƻńƻ {ŀƴǘƻǎ /ƻǎǘŀ Ŝǘ ŀƭΦ ς ¢ŜƴŘşƴŎƛŀ ǘŜƳǇƻǊŀƭ Řŀ ǎƝŦƛƭƛǎ ŎƻƴƎşƴƛǘŀ ŜƳ {ŜǊƎƛǇŜΣ .ǊŀǎƛƭΣ нллс ς 
2017. Rev. Saúde Col. UEFS, Feira de Santana, Vol. 9: 8-15 (2019). Brasil. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. MS, 
(2019). Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist/sifilis. Acessado em: 27 out 2019.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/9661024586130683
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SaúdeESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A):Nailde de Paula Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso:MEDICINA VETERINÁRIA

@: naildevet@hotmail.com

PROJETO:Elaboração de bacterioteca e montagem de laminário especializado para fins didáticos

Cronograma:
Fevereiro de 2020 - preparação do formulário de participação do projeto e  incentivo para a formação dos grupos de alunos - levantamento de referências bibliográficas 
 
Março de 2020: - reunião com os grupos de discentes, apresentação das equipe e objetivos do projeto - treinamento das equipes para a atividade - entrega do relatório 
trimestral Abril de 2020: - preparação dos meios de cultura no laboratório - coleta preliminar dos micro-organismos a campo - incubação, coleta e congelamento das 
colônias mistas Maio de 2020: - inoculação das colônias individuais provenientes das culturas mistas - descrição dos morfotipos pela coloração de Gram - repicagem 
dos morfotipos em tubos de ágar nutritivo para crescimento das colônias puras Junho de 2020: - manutenção das colônias no laboratório e utilização de testes 
bioquímicos nas aulas práticas, conduzidas pelo professor coordenador e pelos monitores - entrega do relatório trimestral - elaboração de resumo para evento 
científico Agosto de 2020: - catalogação das coleções - formação do banco de imagens  - organização de um evento de difusão científica para divulgação dos achados 
do projeto - preparação de material de divulgação desses achados Setembro de 2020: - elaboração de resumo para evento científico - acompanhamento das atividades 
dos grupos  - entrega do relatório trimestral Outubro de 2020: - avaliação e redação dos resultados  Novembro de 2020: - participação em eventos científicos - 
publicação em periódicos Dezembro de 2020: - entrega do relatório final Janeiro de 2021: - publicação de artigo científico em revista especializada na área de medicina 
veterinária

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O laboratório de microbiologia é responsável pelo estudo e identificação de microrganismos quanto a sua capacidade infectante, características 
morfológicas, crescimento e reprodução, podendo atender a diversas áreas de forma interdisciplinar. No âmbito da ciência, a implantação e manutenção de coleções de 
culturas de micro-organismos permitem a formação de estoques de gêneros que podem ser utilizados experimentalmente em diferentes momentos. O laboratório de 
microbiologia da Estácio Amazônia em Boa Vista possui estrutura laboratorial robusta, com aparelhos modernos e conservados e todos os materiais essenciais para seu 
funcionamento, além de meios de cultura em quantidade e diversidade suficiente para crescimento de diferentes gêneros. Contudo, não possui lâminas permanentes 
para a observação, sendo subutilizado como um espaço em que os estudantes possam complementar seu aprendizado por meio da pesquisa e da prática. Da mesma 
forma, testes bioquímicos extremamente úteis para a identificação dos gêneros bacterianos de interesse médico veterinário ainda é uma realidade distante na instituição 
pois requer micro-organismos viáveis no laboratório, manutenção de culturas puras, tempo de cultivo e pessoal treinado. Nesse caso, é papel do professor montar suas 
próprias lâminas para microscopia, inserindo os discentes nesse processo, conduzindo o aprendizado para fora da sala de aula, evitando-se assim, que o processo ensino-
aprendizagem não fique restrito às aulas tradicionais, onde somente o professor fala e os discentes permanecem sem participação ativa. Esse projeto possui o objetivo de 
estimular o instinto científico dos discentes, derrubando os paradigmas da bacteriologia em face a visão abstrata da disciplina. Através da formação de grupos de estudo, 
os discentes serão conduzidos pelo professor orientador desde a coleta das bactérias até a utilização de reagentes, vidrarias de laboratório e confecção das lâminas que 
ficarão armazenadas no laboratório construindo um acervo para aulas práticas posteriores (bacterioteca). Esperamos com isso, provar que a microbiologia está muito 
próxima e não é algo de impossível compreensão, evitando-se que as aulas experimentais não sejam meramente ilustrativas e os alunos percam o interesse, por não 
poderem manusear o materiais. Ainda, os discentes podem concluir a disciplina com alguma experiência prática, o que conta bastante em seu currículo. OBJETIVO: 
Construir uma coleção biológica de bactérias, criar um acervo digital de imagens e elaborar material didático, como laminário e folders dos diversos gêneros bacterianos 
de interesse médico veterinário e zoonótico isolados no ambiente do campus de Boa Vista. Com isto, amplia-se a coleção de bactérias que pode ser utilizada para fins 
científicos e didáticos, inclusive de forma interdisciplinar para outros cursos. Pretende-se ainda, realizar trabalhos internos e externos de divulgação dos resultados. 
METODOLOGIA:A coleta dos micro-organismos será feita em diversos ambientes do campus universitário de Boa Vista, como swab de objetos (por exemplo, maçanetas), 
pelos discentes do curso de medicina veterinária de diferentes períodos que serão estimulados a participar do projeto. Placas de petri contendo meios de cultura serão 
identificadas com o nome do grupo, a turma, o ambiente e data de coleta. As placas serão expostas com a tampa voltada para cima ao ar em diferentes locais por 10 
minutos. As placas serão incubadas à temperatura ambiente por 48 h ou até o surgimento de colônias. As colônias com aspectos visualmente distintos serão coletadas 
para preparação das culturas puras através de estriamento em placas contendo diferentes meios seletivos e utilizando as técnicas de isolamento de colónias descritas na 
literatura. Obtidas as culturas puras, proceder-se-ão as análises para descrição dos morfotipos consistindo na descrição dos detalhes das colônias, realizada com o auxílio 
de lupa, e da morfologia celular através da coloração de Gram. Depois, os morfotipos serão repicados em tubos de ágar nutritivo em camada alta, recobertos com óleo 
mineral e armazenados a -20 °C no laboratório de microbiologia do Centro Universitário Estácio da Amazônia. Os tubos serão devidamente etiquetados e catalogados em 
fichas contendo a descrição da forma e arranjo do morfotipo e devidamente fotografados, criando um banco de imagens. As colônias puras servirão para as reações 
bioquímicas de identificação dos gêneros em aulas práticas e a produção do laminário especializado. Uma série de atividades sócio-culturais que tenham ligação com o 
projeto e que sejam ao mesmo tempo curiosas e estimulantes serão programadas. Dentre elas: dia de campo, demonstração de vídeos de doenças zoonóticas causadas 
por bactérias, demonstração das medidas profiláticas e de biossegurança dentro do ambiente laboratorial e exposição através de estande com auxílio de microscópio para 
visualização de micro-organismos capturados no campus. Essas atividades serão realizadas em um evento amplamente divulgado na comunidade acadêmica. O projeto 
terá sete etapas: 1) preparação dos meios de cultura e coleta no ambiente; 2) separação das colônias (nas placas de petri), caracterização morfológica e anatômica das 
bactérias e incorporação às coleções; 3) catalogação dos gêneros da bacterioteca, formação de banco de imagens gerando dados de natureza taxonômica e prática com o 
uso de chaves de identificação; 4) treinamento para a instalação, manutenção e gestão de coleções bacterianas aos discentes do projeto e ao técnico responsável; 5) 
formar futuros monitores da disciplina; 6) organização de um evento para demonstração dos resultados à comunidade acadêmica do campus, com auxílio de microscópio; 
7) permutar materiais com outras instituições que mantenham coleções análogas. RESULTADOS ESPERADOS: Considerando o foco do projeto e, levando-se em 
consideração que existe pouco material didático disponível no laboratório de microbiologia para estudos, este projeto, além de envolver diretamente os discentes como 
agentes ativos no processo e a comunidade acadêmica em geral, vai promover parcerias dentro da própria instituição, auxiliando em projetos de pesquisa, atividades de 
ensino e manipulação de culturas para outros cursos da saúde. Também poderá contribuir com acervos microbianos de outras universidades do estado de Roraima, 
permitindo a comunicação entre grupos científicos envolvidos na caracterização e cultivo microbianos. VIABILIDADE ECONÔMICA: O local onde será realizado as 
atividades é o laboratório de microbiologia da Estácio  Amazônia na própria instituição, local amplo com espaço suficiente, além de equipamentos e material de consumo 
necessário para a implementação da bacterioteca e apoio de técnicos competentes para auxiliar nas atividades.A  autora  do  projeto  vai adquirir um adaptador de 
smartphone universal para uso em microscópio para suporte fotográfico  (Adaptador Celular para Microscópios Telescópio Binóculo BTFM-02 Bluetek).A confecção de 
material de divulgação será de responsabilidade do pesquisador.O laminário especializado, o banco de imagens e as culturas puras farão parte do acervo permanente  do 
laboratório de microbiologia Estácio Amazônia para fins didáticos e de pesquisa.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/5127085777763243
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Ciências JurídicasESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A):Alan de Matos Jorge
Plano de trabalho vinculado ao curso:DIREITO

@: alan.matos@ig.com.br

PROJETO:hǎ ¢Ǌƛōǳƴŀƛǎ Ŝ ŀ ¢ŜƻǊƛŀ Řƻ 5ŜǎǾƛƻ tǊƻŘǳǘƛǾƻ Řƻ /ƻƴǎǳƳƛŘƻǊ ς ƳŜǊƻ ŀōƻǊǊŜŎƛƳŜƴǘƻ ƻǳ Řŀƴƻ ƳƻǊŀƭ ŜŦŜǘƛǾƻ ŎŀǇŀȊ ŘŜ ǎŜǊ ƛƴŘŜƴƛȊłǾŜƭΚ

Cronograma:
Descrição das atividades:  Atividade 1 (fevereiro/2020): Início formal dos estudos relativos ao Direito do Consumidor em geral, com o objetivo do fornecimento da base 
necessária para se conhecer a proteção legal do consumidor no Brasil; Atividade 2 (março/2020): Início formal dos estudos relativos à responsabilidade civil. Análise da 
responsabilidade subjetiva. Atividade 3 (abril/2020): Continuidade dos estudos relativos à responsabilidade civil. Análise da responsabilidade objetiva.  Atividade 4 
(maio/2020): Estudos envolvendo como a responsabilidade civil é disciplinada no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Atividade 5 (junho/2020): Análise 
jurisprudencial sobre dano indenizável na sera do Direito do Consumidor; Atividade 6 (julho/2020): Análise jurisprudencial sobre o mero aborrecimento na seara do 
Direito do Consumidor.  Confecção do trabalho 1 a ser submetido para publicação. Atividade 7 (agosto/2020): Elaboração do relatório parcial da pesquisa. Atividade 8 
(setembro/2020): Início formal dos estudos relativos à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Levantamento bibliográfico para seleção dos livros a serem estudados 
nos próximos meses. Início da leitura dos livros. Atividade 9 (outubro/2020): Continuidade dos estudos relativos à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Atividade 
10 (novembro/2020): Levantamento jurisprudencial envolvendo mero aborrecimento X dano efetivo.  Participação no Seminário de Pesquisa da Estácio BH - Apresentação 
oral dos resultados parciais obtidos até o momento. Atividade 11 (dezembro/2020): Pesquisa de casos concretos/jurisprudência relativos a aplicação da teoria do desvio 
produtivo do consumidor. Atividade 12 (janeiro/2021): Elaboração do relatório final da pesquisa. Confecção do trabalho 2 a ser submetido para publicação.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A proteção ao consumidor, no ordenamento jurídico brasileiro, foi uma novidade trazida pela Constituição da República de 1988, que em seu rol de 
direitos fundamentais elencados no art. 5º enuncia que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (inciso XXXII). No Direito do Consumidor, há o 
regramento específico do art. 6º, VI, da Lei 8.078/90, que consagra o princípio da reparação integral dos danos, pelo qual tem direito o consumidor ao ressarcimento 
integral pelos prejuízos materiais, morais e estéticos causados pelo fornecimento de produtos, prestação de serviços ou má informação a eles relacionados 
(responsabilidade por oferta ou publicidade), bem como o disposto nos artigos 12, 14, 18, 19 e 20 do CDC, que, juntos, fornecem uma proteção extremamente ampla ao 
consumidor contra os casos de mau fornecimento, má prestação ou deficiência de informações relacionadas com os produtos ou serviços. No entanto, mesmo diante de 
tal arcabouço protetivo, os Tribunais pátrios entendiam, em sua grande maioria, ao longo das últimas décadas que o esforço e o tempo despendidos pelo consumidor 
para a resolução de um problema causado pelos fornecedores são considerados mero aborrecimentos que fazem parte da vida moderna, não sendo considerados, 
ǇƻǊǘŀƴǘƻΣ Řŀƴƻ ƳƻǊŀƭ ǇŀǎǎƝǾŜƭ ŘŜ ƛƴŘŜƴƛȊŀœńƻκǊŜǇŀǊŀœńƻΦ ¢ŀƭ ŜƴǘŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŎƻƳŜœƻǳ ŀ ƳǳŘŀǊ ŎƻƳ ŀ ŘƛǾǳƭƎŀœńƻΣ ŜƳ нлммΣ Řŀ ƳƻŘŜǊƴŀ ά¢ŜƻǊƛŀ Řƻ 5ŜǎǾƛƻ tǊƻŘǳǘƛǾƻ Řƻ 
/ƻƴǎǳƳƛŘƻǊέΣ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘŀ ǇŜƭƻ ŀŘǾƻƎŀŘƻ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻ aŀǊŎƻǎ 5ŜǎǎŀǳƴŜΦ ¢ŀƭ ǘŜƻǊƛŀ Ŧƻƛ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀŘŀ ƴŀ ƻōǊŀ ά5ŜǎǾƛƻ tǊƻŘǳǘƛǾƻ Řƻ /ƻƴǎǳƳƛŘƻǊέΣ ƭŀƴœŀŘŀ ŜƳ нлмм ǇŜƭŀ 
Editora Revista dos Tribunais. Conforme tal teoria, o tempo perdido pelo consumidor na tentativa de solucionar um problema que não deu causa lhe acarreta dano 
indenizável, podendo o consumidor acionar o Poder Judiciário em busca da reparação do dano que resulta na injusta perda de tempo, com embaraços, dificuldades, 
ǇǊƻǘŜƭŀœƿŜǎΣ ŘŜƳƻǊŀ ƴƻ ŀǘŜƴŘƛƳŜƴǘƻΣ ŎƻƴǎŜǊǘƻǎ ǎŀōƛŘŀƳŜƴǘŜ ŦŀƭƘƻǎ Ŝ ƻǳǘǊŀǎ ǇǊłǘƛŎŀǎ ŎƻƳŜǊŎƛŀƛǎ ŀōǳǎƛǾŀǎ ŘŜ ŦƻǊƴŜŎŜŘƻǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳǘƻǎ Ŝ ǎŜǊǾƛœƻǎΦ ! ά¢ŜƻǊƛŀ Řƻ 5ŜǎǾƛƻ 
tǊƻŘǳǘƛǾƻ Řƻ /ƻƴǎǳƳƛŘƻǊέ ǎǳǎǘŜƴǘŀ ǉǳŜ ƻ ŎƻƴǎǳƳƛŘƻǊΣ ŀƻ ŘŜǎǇŜǊŘƛœŀǊ ƻ ǎŜǳ ǘŜƳǇƻ Ǿƛǘŀƭ Ŝ ǎŜ ŘŜǎǾƛŀǊ Řŀǎ ǎǳŀǎ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀƛǎ ǇŀǊŀ ǘŜƴǘŀǊ ǊŜǎƻƭǾŜǊ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ŘŜ 
consumo, sofre necessariamente um dano extrapatrimonial de natureza existencial, que é indenizável in re ipsa. A Teoria afirma ainda que, nessas situações de desvio 
produtivo, o consumidor também pode sofrer danos materiais, que são ressarcíveis em face de comprovação. A justificativa de tal tema encontra-se na necessidade do 
estudo mais aprofundado de uma teoria extremamente nova e que pode realmente modificar a forma como os Tribunais vêm entendendo a diferenciação entre mero 
ŀōƻǊǊŜŎƛƳŜƴǘƻ Ŝ Řŀƴƻ ƳƻǊŀƭ ƛƴŘŜƴƛȊłǾŜƭΦ 5Ŝ ŦŀǘƻΣ Ƴǳƛǘŀǎ ǎƛǘǳŀœƿŜǎ Řƻ ŎƻǘƛŘƛŀƴƻ ƴƻǎ ǘǊŀȊŜƳ ŀ ǎŜƴǎŀœńƻ ŘŜ ǇŜǊŘŀ ŘŜ ǘŜƳǇƻΥ ƻ ǘŜƳǇƻ ŜƳ ǉǳŜ ŦƛŎŀƳƻǎ άǇǊŜǎƻǎέ ƴƻ ǘǊŃƴǎƛǘƻΤ 
o tempo para cancelar a contratação que não mais nos interessa; o tempo para cancelar a cobrança indevida do cartão de crédito; a espera de atendimento em 
consultórios médicos etc. A maioria dessas situações, desde que não cause outros danos, deve ser tolerada, uma vez que faz parte da vida em sociedade. Ao contrário, a 
indenização pela perda do tempo livre trata de situações intoleráveis, em que há desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se veem compelidos a sair de 
sua rotina e perder o tempo livre para solucionar problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se 
ŀŎŜƛǘŀ ŎƻƳƻ άƴƻǊƳŀƭέΣ ŜƳ ǎŜ ǘǊŀǘŀƴŘƻ ŘŜ ŜǎǇŜǊŀ ǇƻǊ ǇŀǊǘŜ Řƻ ŎƻƴǎǳƳƛŘƻǊΦ bŜǎǎŜǎ ŎŀǎƻǎΣ ǇŜǊŎŜōŜπǎŜ ŎƭŀǊŀƳŜƴǘŜ ƻ ŘŜǎǊŜǎǇŜƛǘƻ ŀƻ ŎƻƴǎǳƳƛŘƻǊΣ ǉǳŜ Ş ǇǊƻƴǘŀƳŜƴǘŜ 
atendido quando da contratação, mas, quando busca o atendimento para resolver qualquer impasse, é obrigado, injustificadamente, a perder seu tempo livre. Por isso, a 
pesquisa que se pretende desenvolver tem relevância teórica e prática. Com esta pesquisa se busca responder a duas perguntas importantes: 1ª). Por que os tribunais 
têm se comportado de modo a acolher tão rapidamente a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor? 2ª). Como a adoção desta teoria impacta sobre a realidade das 
relações de consumo? OBJETIVOS Os objetivos da presente pesquisa são: - Pesquisar quais as diferenças fundamentais existentes entre o desvio produtivo do 
consumidor (passível de indenização) e o mero aborrecimento (não indenizável). - Contribuir para o debate científico sobre a moderna teoria do Desvio Produtivo do 
Consumidor; - Compreender o comportamento dos Tribunais nos julgamentos em que há a presença da invocação da teoria em referência. METODOLOGIA DA 
PESQUISA: Considerando-se que na pesquisa jurídica, a metodologia diz respeito ao caminho para se verificar a hipótese e como a pesquisa atingirá os seus objetivos, 
empregar-se-á alguns tipos de pesquisa e algumas fases/caminhos serão percorridos, a saber: Tipo de pesquisa (etapa 1): Será realizada pesquisa bibliográfica de autores 
que já abordaram, até o momento, o tema. Juntamente com o estudo zetético da bibliografia, desenvolver-se-á um levantamento jurisprudencial relacionado ao tema. 
Método de abordagem (etapa 2): Através da análise de materiais que tratam do tema (livros, artigos, dissertações e teses), a pesquisa bibliográfica desenvolver-se-á pelo 
método de abordagem dedutivo, bem como o hipotético-dedutivo. Segundo os ensinamentos de Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica será 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇŀǊŀ ƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ Řƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǇǊƻƧŜǘƻΣ Ǉƻƛǎ άŎƻƴǎǘƛǘǳƛ ƻ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻ ōłǎƛŎƻ ǇŀǊŀ ƻǎ ŜǎǘǳŘƻǎ ƳƻƴƻƎǊłŦƛŎƻǎΣ ǇŜƭƻǎ ǉǳŀƛǎ ǎŜ ōǳǎŎŀ ƻ ŘƻƳƝƴƛƻ Řƻ ŜǎǘŀŘƻ 
Řŀ ŀǊǘŜ ǎƻōǊŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ ǘŜƳŀέΦ tƻǊ ƳŜƛƻ Řŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƭ όŜǘŀǇŀ оύ ǎŜǊł ǊŜŀƭƛȊŀŘŀ ǳƳŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀœńƻΣ ǇƻǊ ƳŜƛƻ Řŀ ŀƴłƭƛǎŜ ŘŜ ŘŜŎƛǎƿŜǎ Ƨł ǇǊƻŦŜǊƛŘŀǎΣ ŎƻƳ ƻ 
objetivo de descrever como a nova teoria em análise vem sendo aplicada e interpretada pelos Tribunais e seus impactos (positivos ou negativos) sobre a matéria 
consumerista. Procedimento técnico (etapa 4): Após o levantamento bibliográfico, proceder-se-á à leitura analítica do material, a qual compreenderá as análises textual, 
temática e interpretativa. Quanto à pesquisa documental, poderá ser realizada análise histórico-comparativa e crítica, com o objetivo posterior de confecção de artigos 
científicos sobre o tema. RESULTADOS ESPERADOS: No campo dos resultados, espera-se comprovar, com o desenvolvimento da presente pesquisa, a indubitável 
importância da teoria do desvio produtivo do consumidor e como esta tem se apresentado, de fato, como importantíssimo contraponto necessário à teoria do mero 
aborrecimento. Busca-se, ainda, a comprovação de como tal teoria se fará extremamente presente nas demandas de consumo nos julgados dos tribunais referentes ao 
ano de 2020. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente projeto é extremamente viável, pois todas as pesquisas teóricas serão realizadas por meio da avaliação 
crítica de obras especializadas que serão obtidas em bibliotecas públicas e de Faculdades privadas, além de análise da jurisprudência e casos concretos. Eventuais 
despesas/custos, serão suportadas diretamente pelo proponente desta proposta, sem qualquer ônus adicional à Estácio.
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PROJETO:Democracia participativa e redes sociais

Cronograma:
- Fevereiro/2020: Sistematização do referencial teórico; Reestruturação do projeto de pesquisa. - Março/2020: Relatório de Acompanhamento das atividades de Pesquisa 
do Mês anterior. Estudos metodológicos. Revisão de Literatura. Elaboração de Resumos/Artigos para revista específica (artigo 1). - Abril/2020: Relatório de 
Acompanhamento das atividades de Pesquisa do Mês anterior. Entrega do Relatório Trimestral. Análise e sistematização dos dados; realização de workshop ou Minicurso 
no Centro Universitário Estácio de Sá, Campus Campus Floresta, acerca do tema da pesquisa. Revisão de Literatura. Elaboração e submissão de trabalho para o XVIII 
Congresso Internacional De Direito Constitucional, a ocorrer no mês de maio de 2020 (trabalho 1). - Maio/2020: Relatório de Acompanhamento das atividades de 
Pesquisa do Mês anterior; participação no XVIII Congresso Internacional De Direito Constitucional 2020, em Natal/RN. Realização dos Grupos Focais/Estudo (trabalho 1). - 
Junho/2020: Relatório de Acompanhamento das atividades de Pesquisa do Mês anterior; Encaminhamento de resumo/artigo para revista específica (artigo 1). - 
Julho/2020: Submissão do Projeto de Pesquisa ao Órgão de Fomento. Entrega do Relatório Trimestral. '- Agosto/2020. Realização de palestra inaugural do segundo 
semestre na Centro Universitário Estácio de Sá, Campus Floresta (BH). Elaboração e envio de artigo para publicação no livro "Direito em Debate", coordenação Prof. Nuno 
Rebelo. Elaboração de artigo a ser enviado para o Congresso Internacional Alas (trabalho 2). (Usualmente, o prazo para envio dos trabalhos finda-se no mês de agosto). - 
Setembro/2020: Relatório de Acompanhamento das atividades de Pesquisa do Mês anterior; Realização de palestra ou workshop no Centro Universitário Estácio de Sá, 
Campus Floresta (BH). Análise dos dados e cotejamento com a teoria. Entrega do Relatório Trimestral. - Outubro/2020: Submissão de trabalho junto ao Seminário de 
Pesquisa anual da Estácio. Publicação do livro "Direito em Debate, com artigo sobre o tema objeto de pesquisa.  - Novembro/2020: Relatório de Acompanhamento das 
atividades de Pesquisa do Mês anterior. Elaboração de Resumo/Artigo final para revista da área (artigo 2). - Dezembro/2020: Relatório de Acompanhamento das 
atividades de Pesquisa do Mês anterior. XXXIII Congresso Internacional Alas (trabalho 2). (Anualmente realizado no Mês de dezembro em um país da América Latina). 
Entrega do Relatório Trimestral. - Janeiro/2021: Relatório final com a descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados obtidos 
durante o período de vigência da bolsa. Encaminhamento de artigo/resumo final para revista na área relacionada. (artigo 2).

Descrição do Plano de Trabalho
O presente trabalho tem como escopo estabelecer um processo de cotejamento entre as redes sociais da internet e a esfera pública, na tentativa de se atribuir 
legitimidade à participação política mobilizada por novos atores sociais por meio de redes virtuais, em especial Facebook, Instagram e Twitter. Verifica-se que, na 
atualidade, o Estado desempenha papel relevante na condução da vida política do país. Trata-se de um legitimado ativo no processo de regulamentação econômica, na 
promoção de políticas públicas compensatórias e na representação da vontade coletiva. Argumenta-se que o Brasil é um dos mais democráticos na seara internacional, 
tendo se consolidado com uma democracia forte e materializada em um texto constitucional a partir de 1988. Acontece que, apesar de figurar em bom posto como único 
regime político legítimo, não é de se ignorar, a partir do início dos anos 2000, descrença da população com relação às instituições democráticas. Nesse contexto, o Estado, 
nos últimos anos, passou a ser obrigado a se alinhar com outros atores sociais para o processo de mediação política, como líderes da sociedade civil organizada e 
movimentos sociais. Tal fato induz a necessidade de se buscar alternativas paradigmáticas para se estudar o campo da democracia na era da globalização e virtualização, 
uma vez que o atual modelo, eminentemente representativo, não responde satisfatoriamente às demandas sociais. Como objetivos específicos deste trabalho, têm-se: (a) 
compreender como o conceito de democracia tem sido discutido ao longo do tempo, sob o viéz doutrinário, demonstrando como discurso atual em favor da democracia 
indireta ganha margens de autoritarismo ao colocar o Estado como único legitimado a elaborar normas; (b) compreender o processo de comunicação e virtualização 
como meio de construção de um espaço público; (c) discorrer sobre movimentos sociais ocorridos na última década no país, em ênfase aos movimentos de 2013 e 
#EleNão; (d) analisar o processo de institucionalização de redes sociais virtuais forma de participação popular. Em conformidade com os objetivos expostos nesse projeto 
de pesquisa, o presente estudo abrange uma pesquisa predominantemente qualitativa. Como é próprio da pesquisa acadêmica, optou-se por uma metodologia 
essencialmente bibliográfica e documental, por meio do estudo de obras especializadas (físicas e eletrônicas). Ainda, acolheram-se investigações empíricas para se 
abordar as formas de participação social de novos atores políticos (nos movimentos de 2013 e #EleNão), sendo que os dados, neste caso, serão retirados, em sua grande 
maioria, dos sítios eletrônicos das redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) mais utilizadas na atualidade no Brasil. Para proporcionar melhor apresentação aos 
resultados obtidos, optou-se por subdividir o desenvolvimento da pesquisa em quatro etapas, estando estas assim delimitadas. Num primeiro momento, analisa-se, em 
breves linhas, o contexto histórico do surgimento da democracia, por meio de uma análise dos modelos representativo e participativo. Pretende-se compreender o atual 
padrão democrático, eminentemente representativo e com traços de participação direta da população, de modo a se criar base teórica inicial para a análise pretendida 
para a presente pesquisa (pesquisa doutrinária). Em sequência, trabalha-se com a ideia de crise de legitimação exposta na visão de diferentes doutrinadores, recorrendo-
se a obras do campo da Sociologia, da Ciência Política e do Direito. Com o intuito de formar um embasamento teórico para o próximo tópico, percorreu-se a teoria 
procedimental-discursiva de Jürgen Habermas (1997a; 1997b), o que se chama de agir comunicativo. De acordo com o filósofo, a verdade não é um produto exclusivo da 
mente (vez que não tem uma fonte individual), mas sim de uma interação comunicativa entre os indivíduos. Cuida-se de uma teoria que aflige a importância da 
experiência intersubjetiva e dialógica no espaço social. Sendo assim, as supostas verdades não podem ser produtos de mentes isoladas, devendo ser construídas em 
conjunto, mediante troca de ideias e argumentação racional. (pesquisa doutrinária). Ato contínuo, já num terceiro momento, pretendeu-se estabelecer um cotejamento 
entre as formas de participação popular recente no Brasil e as teorias de reafirmação da democracia. Optou-se por uma análise crítica dos movimentos sociais que 
desafiaram o pacto político pós-democratização, em especial, manifestações de 2013 e #EleNão. Abordam-se fatores que levaram ao descontentamento social perante o 
modelo representativo relacionando-os ao surgimento de instituições legitimadoras da vontade social, que, embora não tenham caráter eminentemente político nem 
sejam formadas por meio de um processo democrático, acabam se tornando um meio de se exercer democracia sob o viés participativo (pesquisa analítica). Por fim, 
pretende-se atribuir legitimidade à participação política impulsionada pelas redes sociais. Apesar de não se constituírem como meios institucionais de representação 
democrática, nota-se que a interação política e social potencializada pela internet engloba o próprio aperfeiçoamento da instituição democrática, uma vez que fomenta a 
participação da população das decisões governamentais que possam afetar a vida pública (pesquisa analítica). Verifica-se que a viabilidade técnica neste trabalho denota-
se de sua total exequibilidade. As informações para fundamentar a pesquisa estão disponíveis em obras físicas e eletrônicas, portanto, de fácil acesso. Ainda, o presente 
projeto de pesquisa se mostra viável economicamente, uma vez que não envolverá despesas com a coleta dos dados. Ademais, trata-se de um projeto de curto/médio 
prazo de duração. O incentivo financeiro oferecido pela Universidade Estácio de Sá apresenta-se como suficiente às despesas para a realização deste projeto de pesquisa, 
uma vez que permitirão subsidiar despesas para participação em eventos acadêmicos. Desse modo, não há custos adicionais, havendo, assim, viabilidade econômica em 
sua execução. Resultados: Acredita-se que, ao realizar o levantamento das matérias compartilhadas em redes sociais no contexto de 2013 até início de 2019, será possível 
analisar a relação entre crise política, desconfiança nos representantes e ascensão de instituições não democráticas. Trata-se de uma tentativa de se constatar, portanto, 
até que ponto as redes sociais podem ser vistas como meios legitimados socialmente para promoção da participação social. Como conclusão, percebe-se que, no contexto 
do século XXI, as redes sociais tornaram-se uma plataforma responsável por envolver discursos políticos de acordo com as características estruturais de uma esfera 
pública habermasiana. Essa perspectiva permite que os cidadãos reconheçam sua participação no discurso político on-line e se envolvam conscientemente com mídia 
como meio de se propiciar mudanças políticas. Esse novo fenômeno fez a comunicação tornar-se um processo muito mais democrático, funcionando como um palco para 
a política do discurso, capacitando a inclusão de pessoas que eram vistas como excluídas dos processos deliberativos no passado. Os resultados obtidos com a pesquisa 
ǎŜǊńƻ ǊŜŦŜǊşƴŎƛŀ ǇŀǊŀ ŀǎ ŜŘƛœƿŜǎ ŦǳǘǳǊŀǎ Řƻ [ƛǾǊƻ ά5ƛǊŜƛǘƻ ŜƳ 5ŜōŀǘŜέΣ Řƻ /ŜƴǘǊƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻ 9ǎǘłŎƛƻ ŘŜ {łΣ ǳƴƛŘŀŘŜ .Ŝƭƻ IƻǊƛȊƻƴǘŜκaDΣ ƎŜǊŀƴŘƻ ƴńƻ ǎƽ ǘŜƳłǘƛŎŀǎ 
essenciais para as ações, bem como maior profundidade e assertividade desta proposta junto à sociedade. Os resultados serão descritos em relatório final, bem como em 
artigos científicos escrito pela pesquisadora. Espera-se que esses artigos sejam aceitos por publicações da área e para apresentação em congressos e seminários, e sirva 
de fonte referência para diferentes estudos nos campos do Direito, Sociologia, Comunicação e Ciência Política. Também como produto final da pesquisa será preparada 
apresentação para o Seminário de Pesquisa da Estácio que se realiza anualmente no 2º semestre do ano letivo na Universidade Estácio de Sá.  HABERMAS, Jürgen. Direito 
e Democracia: entre faticidade e validade. Vol. I. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997a. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: 
entre a facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. vol. II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997b. MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa 
Social. Teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/8462834694249597

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 12 de 272



Ciências JurídicasESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A):Rafaelle Lopes Souza
Plano de trabalho vinculado ao curso:SERVIÇO SOCIAL

@: rafaelle.lopes@yahoo.com.br

PROJETO:Compreendendo as Cartas do Cárcere a partir de números e histórias exemplares

Cronograma:
1 - Pesquisa quantitativa com as cartas: Criação de formulário para coleta de dados nas cartas encaminhadas à Ouvidoria Nacional do Sistema Penitenciário - Fevereiro e 
Março de 2020; Digitação das informações coletadas nas cartas em um formulário do googledocs para a geração de um banco de dados, que permitirá a geração de 
estatísticas descritas para melhor conhecimento dos padrões relacionados à escrita das cartas e pedidos encaminhados; Abril de 2020 Consolidação e consistência do 
banco de dados; Maio de 2020 A partir do banco de dados, geração de frequências que permitam o conhecimento de quem escreve a carta, por quem escreve, quais são 
as violações de direitos mais comunicadas, quais são os pedidos de assistência mais demandados, quais são os órgãos mais mobilizado. Maio de 2020  2 - Pesquisa 
quantitativa com os ouvidores Desenho de um questionário online que possa ser acessado pelos Ouvidores para relato de como se dá o recebimento de demandas e seu 
respectivo encaminhamento, especialmente de como e quais órgãos são acessados. Além disso, o survey contemplará questões como a estrutura física, humana e 
institucional existente na Ouvidoria para tratamento das demandas encaminhadas - Junho de 2020 Preenchimento dos questionários pelos Ouvirores, a partir de suporte 
online Consolidação e consistência do banco de dados - Julho de 2020 A partir do banco de dados, redação de relatório sobre como inputs são transformados em 
outputs pela Ouvidoria nacional e pelas Ouvidorias estaduais, além de quais são as carências mais imediatas para adequado encaminhamento das violações de direito 
comunicadas a esses órgãos - Agosto de 2020 Redação do relatório final desta etapa - Setembro de 2020  3 - Intervenção: POP e Cartilha Análise dos relatórios 
produzidos na dimensão pesquisa e proposição de um fluxo de encaminhamento que leve em consideração as fragilidades e as potencialidades das Ouvidorias (estaduais 
e nacionais) no atendimento às demandas expressas nas cartas do cárcere - outubro de 2020 Redação de um Procedimento Operacional Padrão (POP) que possa ser 
adequado às distintas realidades estaduais, mas que possa ser adotado com especial destaque pela Ouvidoria Nacional - novembro de 2020 Análise dos dois relatórios 
produzidos na dimensão pesquisa para mapeamento das principais violações de direito mais ligadas à questão jurídica e análise carências em termos de assistência 
jurídica, já que direito é o curso de graduação mais oferecido pelas faculdades distantes dos grandes centros urbanos - Dezembro de 2020 Redação de uma cartilha de 
sensibilização e orientação para parcerias locais, de forma a viabilizar o desenvolvimento dos escritórios de assessoria jurídica gratuita das universidades/faculdades, 
contribuindo a para o aprimoramento de práticas de extensão universitária - Dezembro de 2020 Revisão e diagramação do POP e da cartilha - Janeiro de 2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O Brasil é, atualmente, o país com a maior população prisional da América Latina e a terceira no ranking mundial. Segundo informações do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) em 10 anos, o Brasil dobrou o número de presos, ao passo que em países que mais encarceram no planeta (como Rússia, China e Estados Unidos) o 
número de pessoas privadas de liberdade vem diminuindo. De acordo com o Mapa das Prisões  elaborado pelo Conectas Direitos Humanos, entre 1992 e 2013, a taxa de 
encarceramento do país (número de presos por cada grupo de 100 mil habitantes) cresceu aproximadamente 317,9%, passando de 74 para 300,96 por grupo de 100.000 
habitantes. Nos Estados Unidos, o aumento foi de quase 41%. Na China, de 11%. A Rússia foi o único país do grupo a registrar redução de cerca de 4%. Este quadro de 
super lotação apresenta inúmeras violações de direitos humanos as pessoas que estã privadas de liberdade. As pesquisas já existentes que se utilizam das cartas do 
ŎłǊŎŜǊŜ ŎƻƳƻ ŦƻƴǘŜ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀœńƻ ς ƧǳǊƝŘƛŎŀΣ ǎƻŎƛƻƭƽƎƛŎŀΣ ǇǎƛŎƻƭƽƎƛŎŀΣ ŘŜƴǘǊŜ ƻǳǘǊŀǎ ς ǘşƳ ŘŜƳƻƴǎǘǊŀŘƻ ǉǳŜΣ Ƴǳƛǘŀǎ ǾŜȊŜǎΣ ƴŜǎǎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ǎńƻ ǊŜǾŜƭŀŘŀǎ ǘǊŀƴǎƎǊŜǎǎƿŜǎ  
ς ŘƛǊŜǘŀǎ ƻǳ ƛƴŘƛǊŜǘŀǎ ς ŀǎ ǊŜƎǊŀǎ ǉǳŜ ŘŜǾŜǊƛŀƳ ƻǊƛŜƴǘŀǊ ƻ ǘǊŀǘŀƳŜƴǘƻ Řŀ ǇŜǎǎƻŀ ǇǊŜǎŀΦ !ƭƎǳƳŀǎ ŎŀǊǘŀǎ ŎƘŜƎŀƳ ŀ ƳŜƴŎƛƻƴŀǊ ŘƛǊŜǘŀƳŜƴǘŜ Ŝǎǎŀǎ ƛƴŎƻƴŦƻǊƳƛŘŀŘŜǎΣ 
cobrando das autoridades estatais um posicionamento mais claro e orientado ao cumprimento dos diplomas legais. Outras não mencionam essas legislações, mas 
subentende-se que o desdobramento jurídico dos problemas por elas mencionados deveria passar por um alinhamento da realidade prisional ao arcabouço legal.  O 
cenário brasileiro de superpopulação prisional, sem qualquer respeito à dignidade da pessoa presa, evidenciada na elevada taxa de ocupação dos estabelecimentos 
prisionais, a aprovação das Regras de Mandela teve pouca ou nenhuma ressonância no cotidiano de detenção do país. Conforme observa-se, os marcos legais e pesquisas 
sobre violação dos direitos humanos das pessoas privadas de sua liberdade são importantes, mas quais são os instrumentos de reivindicação de direitos violados que 
podem ser mobilizados pelos presos e por seus familiares, especialmente há partir do uso de cartas? Há várias instâncias vinculadas ao poder público ou instituições 
ligadas à sociedade civil que são espaços legítimos de denúncias, reivindicações, obtenção de informações e até elogios aos serviços prestados: Diretor do Presídio, Juiz 
responsável pelo preso e/ou Juiz da Execução Penal; Juiz Corregedor;  Ministério Público, Conselho Penitenciário, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP), Conselho da Comunidade, Pastoral Carcerária,  Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE), Organizações Não Governamentais de 
Direitos Humanos e de Familiares de Presos. Uma das instituições é a Ouvidoria do Sistema Penitenciário, criada no bojo do processo de constituição de mecanismos de 
accountability em diversas instâncias do sistema de justiça criminal. A Ouvidoria não tem o poder de investigar diretamente os casos de violações de direitos 
ŜƴŎŀƳƛƴƘŀŘƻǎ ŀ ŜƭŀΣ ŎŀōŜƴŘƻ Ł ƛƴǎǘƛǘǳƛœńƻ ƻ ŜƴŎŀƳƛƴƘŀƳŜƴǘƻ ŘŜǎǎŀǎ ŘƛǾŜǊǎŀǎ ŘŜƳŀƴŘŀǎ ŀƻǎ ƽǊƎńƻǎ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜǎΦ ; ǳƳ ƽǊƎńƻ ǉǳŜ ŎƻƴŜŎǘŀ ŀǎ ŘŜƳŀƴŘŀǎ Řƻǎ ŎƛŘŀŘńƻǎ ς 
ƴƻ ŎŀǎƻΣ ƛƴŘƛǾƝŘǳƻǎ ǇǊŜǎƻǎ ƻǳ ƴńƻ ς Łǎ ŘƛǾŜǊǎŀǎ ŀƎşƴŎƛŀǎ Řƻ ŜȄŜŎǳǘƛǾƻ ŜǎǘŀŘǳŀƭ Ŝ ŦŜŘŜǊŀƭΣ ǉǳŜ ǇƻŘŜƳ ƻǳ ƴńƻ ǎŜǊ ǊŜǎǇƻƴǎłǾŜƛǎ ǇŜƭŀ ƎǳŀǊŘŀ ŘƛǊŜǘŀ ŘŜ ƛƴŘƛǾƝŘǳƻǎ ǇǊƛǾŀŘƻǎ ŘŜ 
liberdade.  Em Minas Gerais há um órgão com esse caráter e não há pesquisas que apontem tais demandas dos privados de liberdade no Estado. Objetivo geral: 
Compreender as demandas e os demandantes das cartas encaminhadas à Ouvidoria do Sistema Penitenciário de Minas Gerais. Objetivos Específicos: Mapear os 
processos de encaminhamento dessas demandas; Sensibilizar a sociedade para os problemas decorrentes do superencarceramento no país a partir do uso de diversas 
redes sociais ; Sugerir um Procedimento Operacional Padrão de encaminhamento das demandas direcionadas às ouvidoria Metodologia: A proposta que ora se 
apresenta prima pelo diálogo de diversas metodologias, tanto no que se refere à pesquisa de cunho eminentemente sociológico e do serviço social. A primeira estapa de 
pesquisa se refere ao levantamento bibliográfico sobre pesquisas referentes a essa temática. E as demais etapas de pesquisa referem-se: 1) Criação de formulário para 
coleta de dados nas cartas encaminhadas à Ouvidoria Sistema Penitenciário de Minas Gerais; 2) Digitação das informações coletadas nas cartas em um formulário do 
googledocs para a geração de um banco de dados, que permitirá a geração de estatísticas descritivas para melhor conhecimento dos padrões relacionados à escrita das 
cartas e pedidos encaminhados; 3) Consolidação e consistência do banco de dados; 4) A partir do banco de dados, geração de frequências que permitam o 
conhecimento de quem escreve a carta, por quem escreve, quais são as violações de direitos mais comunicadas, quais são os pedidos de assistência mais demandados, 
quais são os órgãos mais mobilizado; 5) Análise dos relatórios produzidos na dimensão pesquisa e proposição de um fluxo de encaminhamento que leve em consideração 
as fragilidades e as potencialidades da Ouvidorias no atendimento às demandas expressas nas cartas do cárcere; 6) Redação de um Procedimento Operacional Padrão 
(POP) que possa ser adequado às distintas realidade de Minas Gerais. Resultados esperados: Aplicação do formulário padrão na ouvidoria do Sistema Penitenciário de 
Minas Gerais Viabilidade Econômica e Técnica do Projeto: Além do coordenador da Pesquisa, estudantes da Graduação de Serviço Social poderão participar e terão as 
seguintes atribuições: auxílio no levantamento bibliográfico sobre o tema; leitura das cartas; leitura dos questionários preenchidos pelos ouvidores, preenchimento do 
banco de dados sobre o survery dos ouvidores.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A nova capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, foi inaugurada em 1897. Anteriormente, a capital se localizava na cidade de Ouro Preto. Dentre 
as razões para a mudança da capital, indicava-se a inadequação geográfica de Ouro Preto, a necessidade de ajustamento ao novo regime político nacional e a localização 
central de Belo Horizonte, favorecendo o equilíbrio político-econômico ao unir diferentes regiões econômicas do estado. O projeto arquitetônico de Belo Horizonte estava 
em sintonia com os projetos de reformas urbanas, nacionais e internacionais do século XIX. Considerava as novas experiências sociais e urbanas a partir de um discurso 
ǊŀŎƛƻƴŀƭƛȊŀŘƻǊΣ ǉǳŜ ǇǊŜǘŜƴŘƛŀ ƴńƻ ŀǇŜƴŀǎ ŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ Řƻ ŜǎǇŀœƻ ŦƝǎƛŎƻ Řŀ ŎƛŘŀŘŜΣ Ƴŀǎ ǘŀƳōŞƳ ŀ άǇǊƻƧŜœńƻ ŘŜ ǎŜǳǎ ƘŀōƛǘŀƴǘŜǎ ƴŀǎ ŦƻǊƳŀǎ ŘŜ ǎŜ ŦƛȄŀǊŜƳ ƳŀǘŜǊƛŀƭ Ŝ 
ŎǳƭǘǳǊŀƭƳŜƴǘŜ ƴŀ ƴƻǾŀ ŎƛŘŀŘŜέΦ ό±9LD!Σ нллнΣ ǇΦ мрύΦ ±ŜƛƎŀ όнллнύ ǘŀƳōŞƳ ŀǇƻƴǘŀ ŀ ŘƛƳŜƴǎńƻ ǇŜŘŀƎƽƎƛŎŀ Řŀ ƴƻǾŀ ŎŀǇƛǘŀƭΣ ƻƴŘŜ ǇǊłǘƛŎŀǎ ǎƻŎƛŀƛǎ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƛǎ ŘŜǾŜǊƛŀƳ ǎŜǊ 
substituídas por outras, consideradas modernas. Esse novo cidadão originado a partir da constituição da nova cidade deveria ser alocado em um lugar social e político 
ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻΦ bŜǎǎŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ŀ ǇǊƽǇǊƛŀ Ǉƭŀƴǘŀ Řŀ ŎƛŘŀŘŜ ŘŜ .Ŝƭƻ IƻǊƛȊƻƴǘŜ ŦǳƴŎƛƻƴŀǾŀ ŎƻƳƻ ŘŜƭƛƴŜŀŘƻǊŀ Řŀ ǾƛŘŀ Řŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎΦ /ŀŘŀ ǳƳŀ Řŀǎ Ȋƻƴŀǎ Řŀ ŎƛŘŀŘŜ όǳǊōŀƴŀ ς 
ƭƛƳƛǘŀŘŀ ǇŜƭŀ !ǾŜƴƛŘŀ Řƻ /ƻƴǘƻǊƴƻ ςΣ ǎǳōǳǊōŀƴŀ Ŝ ǊǳǊŀƭύ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǾŀ ƭƽƎƛŎŀ Ŝ ƻōƧŜǘƛǾƻǎ ŘŜŦƛƴƛŘƻǎ ǎŜƎǳƴŘƻ ŀ ŎƻƴŎŜǇœńƻ Řƻǎ ŜƴƎŜƴƘŜƛǊƻǎ Řŀ /ƻƳƛǎǎńƻ /ƻƴǎǘǊǳǘƻǊŀ Řŀ bƻǾŀ 
Capital (CCNC). Os maiores investimentos em infraestrutura (ruas, avenidas, parques, edifícios) ocorreram na zona urbana. Já na zona suburbana, praticamente não houve 
ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻǎΣ ǎŜƴŘƻ ǉǳŜ άŀ ƳŀƛƻǊƛŀ Řŀ ǇƻǇǳƭŀœńƻ ƭƻŎŀƭƛȊŀŘŀ ƴƻǎ ǎǳōǵǊōƛƻǎ Ş ŎƻƴǎǘǊŀƴƎƛŘŀ ǇŜƭŀ ǎƛǘǳŀœńƻ ŜǎǇŀŎƛŀƭ Ŝ ǎƻŎƛŀƭΣ ƻƴŘŜ ŀ ŎŀǊşƴŎƛŀ ŘŜ ŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻǎ ōłǎƛŎƻǎ Ǿŀƛ ǎŜ 
ŦŀȊŜǊ ǇǊŜǎŜƴǘŜέΦ ό±9LD!Σ нллнΣ ǇΦ мннπмноύΦ ! ŀǇƻǎǘŀ Řƻǎ ŜƴƎŜƴƘŜƛǊƻǎ ŜǊŀ ŀ ŘŜ ǉǳŜ ŀ ŎƛŘŀŘŜ ŎǊŜǎŎŜǊƛŀ Řŀ Ȋƻƴŀ ǳǊōŀƴŀ ǇŀǊŀ ŀ ǎǳōǳǊōŀƴŀΣ ƻǳ ǎŜƧŀΣ ƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ŘŜ ŎƛǾƛƭƛȊŀœńƻ 
inerente à zona urbana se expandiria com o crescimento da cidade de dentro para fora. Contudo, contrariando os planos e expectativas dos técnicos, o crescimento de 
Belo Horizonte ocorreu da zona suburbana para a urbana, frustrando a perspectiva pedagógica e disciplinar a partir do centro da cidade e das elites que o habitavam; 
principalmente devido ao significativo número de trabalhadores que, envolvidos no processo de construção da capital, fixaram suas residências nessa região, tendo-se em 
vista o elevado custo de moradia na zona urbana. Apesar de prevista no projeto arquitetônico de Belo Horizonte, a estrutura escolar da instrução pública somente se 
organizou após sua inauguração e, principalmente, no início do século XX, com o surgimento dos grupos escolares durante o governo de João Pinheiro (1906-1910) pela 
wŜŦƻǊƳŀ Řƻ 9ƴǎƛƴƻ tǊƛƳłǊƛƻ Ŝ bƻǊƳŀƭ ŘŜ мфлсΦ !ǘŞ мфлсΣ .Ŝƭƻ IƻǊƛȊƻƴǘŜ ŎƻƴǘŀǾŀ ŎƻƳ ŀƭƎǳƳŀǎ ŜǎŎƻƭŀǎ ǇǊƛǾŀŘŀǎ άǉǳŜ ǊŜŎŜōŜǊŀƳ Řƻŀœńƻ ŘŜ ǘŜǊǊŜƴƻǎ Ŝ ƻǳǘǊƻǎ ǎǳōǎƝŘƛƻǎΣ 
ƻƛǘƻ ŎŀŘŜƛǊŀǎ ǳǊōŀƴŀǎΣ ǉǳŀǘǊƻ Řƻ ǎŜȄƻ ŦŜƳƛƴƛƴƻ Ŝ ǉǳŀǘǊƻ Řƻ ƳŀǎŎǳƭƛƴƻΣ р ŎŀŘŜƛǊŀǎ Ƴƛǎǘŀǎ ƴŀǎ Ŏƻƭƾƴƛŀǎ Ŝ ƴŜƴƘǳƳŀ ƴŀ Ȋƻƴŀ ǎǳōǳǊōŀƴŀέΦ όDh¦±<!Τ bL/#/LhΣ нлмсΣ ǇΦ оууύΦ 
! ǊŜŦƻǊƳŀ ŘŜ Wƻńƻ tƛƴƘŜƛǊƻ Ŝ ŀ ƛƴǘǊƻŘǳœńƻ ŘŜ ƎǊǳǇƻǎ ŜǎŎƻƭŀǊŜǎ ƴŀ ŎƛŘŀŘŜ ŎƻŀŘǳƴŀǾŀ ŎƻƳ ŀ ƛŘŜƛŀ ŘŜ ŦƻǊƳŀǊ άǳƳ ǇƻǾƻ ƛƴǎǘǊǳƝŘƻ Ŝ ǊŜƎŜƴŜǊŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀ ƴƻǾŀ ǾƛŘŀέΦ ό±9LD!Σ 
нллнΣ ǇΦ омлύΦ hǎ ǎŜǳǎ ǇǊŜǎǎǳǇƻǎǘƻǎ ǎŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀǾŀƳ ŀƻ ƛŘŜłǊƛƻ ǊŜǇǳōƭƛŎŀƴƻ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻΣ ǎŜƎǳƴŘƻ ƻ ǉǳŀƭ ŀ άŜǎŎƻƭŀ Ş ŎƻƴŎŜōƛŘŀ ŎƻƳƻ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƛǾƛƭƛȊŀœńƻΣ ƻ Ŝƴǎƛƴƻ 
ǇǵōƭƛŎƻ Ş ŀǾŀƭƛŀŘƻ ŎƻƳƻ ǇŀŘǊńƻ ǇŀǊŀ ǎŜ ƳŜŘƛǊ ƻ ǇǊƻƎǊŜǎǎƻ Ŝ ŀ ƳƻǊŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ǳƳ ǇƻǾƻΣ ŀ ƛƴǎǘǊǳœńƻ Ş ōŀǎŜ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ ǇŀǊŀ ƻ ǾŜǊŘŀŘŜƛǊƻ ǇǊƻƎǊŜǎǎƻ ǎƻŎƛŀƭ όΧύέΦ ό!w!¨WhΤ 
SOUZA; PINTO, 2013, p. 131-132). Essa reforma de ensino, ao criar os grupos escolares, redefiniu o ensino primário e, por conseguinte, reinventou a escola em Minas 
DŜǊŀƛǎΦ όC!wL! CL[IhΤ bhD¦9Lw!Σ нлммΣ ǇΦ роуύΦ !ŘŜƳŀƛǎΣ ōǳǎŎƻǳ ǎŜǊ ǳƳŀ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ Łǎ ŜǎŎƻƭŀǎ ƛǎƻƭŀŘŀǎ ς ǘƛŘŀǎ ŎƻƳƻ ŀǘǊŀǎŀŘŀǎ Ŝ ƳŀǘŜǊƛŀƭƳŜƴǘŜ ǇǊŜŎłǊƛŀǎ ς ŀƻ ƛƴǎǘƛǘǳƛǊ 
os grupos escolares em Minas Gerais, cuja materialidade (suntuosidade dos prédios dos grupos escolares, boa localização, mobiliário e métodos modernos, turmas 
ǎŜǊƛŀŘŀǎΣ ǇǊƻŦŜǎǎƻǊŜǎ ŀŘŜǉǳŀŘƻǎΣ ŦƛǎŎŀƭƛȊŀœńƻ ǇǊƻŦƛǎǎƛƻƴŀƭΣ ŜǘŎΦύ ŜǊŀ άǳƳ ŜǎǇŜǘłŎǳƭƻ ŘŜ ǊŀŎƛƻƴŀƭƛŘŀŘŜ Ŝ ŘŜ ŎƛǾƛǎƳƻέΦ ό±9LD!Τ C!wL! CL[IhΣ мффтΣ ǇΦ нмсύΦ 5Ŝ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ 
±ŜƛƎŀ όнллнΣ ǇΦ оолύΣ άŀ ƘƛŜǊŀǊǉǳƛȊŀœńƻ Řŀ ƻŎǳǇŀœńƻ Řŀ ŎƛŘŀŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜ Ł ƘƛŜǊŀǊǉǳƛȊŀœńƻ Řƻ ŀŎŜǎǎƻ ŀƻ ǎŀōŜǊέΣ ƻ ǉǳŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ŘƛȊŜǊ ǉǳŜ ƻ ǇǊƽǇǊƛƻ ƻǊŘŜƴŀƳŜƴǘƻ ǳǊōŀƴƻ 
de Belo Horizonte interferiu na abertura de grupos escolares, que seguiram a lógica da racionalidade, partindo do centro (zona urbana, destinada as elites) em direção à 
periferia (zona suburbana, em geral, ocupada por pobres e trabalhadores). Seguindo esse pressuposto, entre 1907 e 1910, Belo Horizonte contava com três grupos 
escolares localizados na zona urbana: Barão do Rio Branco (1907), Afonso Pena (1907) e Cesário Alvim (1909). A partir de 1911, foram surgindo alguns grupos fora da 
zona urbana central, sendo o primeiro, em 1911, o quarto grupo escolar, Francisco Sales, construído no Barro Preto, naquele tempo um bairro operário, que se localizava 
no limite entre a zona urbana e suburbana. Faria Filho (2000) sublinha o fato de haver diferenciação em relação as condições de funcionamento entre o estabelecimento 
de grupos escolares na área central e nas áreas periféricas. Evidencia-se que a criação dos grupos escolares em Belo Horizonte não pretendeu substituir a fundação de 
escolas isoladas e reunidas, principalmente nas regiões mais afastadas do centro e, por isso, mais carentes de recursos públicos e equipamentos urbanos, sendo garantida 
ŀ ǎǳŀ ǇŜǊƳŀƴşƴŎƛŀ άŘƛŀƴǘŜ Řŀ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ǎŜ ŜǎǘŜƴŘŜǊ ŀ ŜǎŎƻƭŀ ƎǊŀŘǳŀŘŀ ŀ ǘƻŘŀ ŀ ǇƻǇǳƭŀœńƻ ŜǎŎƻƭŀǊ Řƻ ŜǎǘŀŘƻΣ ƳŜǎƳƻ ŀ Řŀ ŎŀǇƛǘŀƭέΦ όDh¦±<! Ŝǘ ŀƭΦ нлмсΣ ǇΦ оопύΦ 
Desse modo, percebe-se que os maiores investimentos em escolas e outros equipamentos urbanos modernos ocorreram na região central da cidade, local não residido 
por trabalhadores.  OBJETIVOS: Objetivo geral: Investigar o atendimento escolar e as ações voltadas para pobres, trabalhadores e seus filhos no processo de construção e 
desenvolvimento da nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, mapeando as localidades e tipos de escolas existentes nas regiões habitadas por essa parcela da 
ǇƻǇǳƭŀœńƻΣ ŜƴǘǊŜ муфт Ŝ мфолΦ hōƧŜǘƛǾƻǎ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎΥ ω !ƴŀƭƛǎŀǊ ŀ Ǉƭŀƴǘŀ ŘŜ .Ŝƭƻ IƻǊƛȊƻƴǘŜ ǉǳŀƴŘƻ Řŀ ǎǳŀ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻΣ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀƴŘƻ ǉǳŀƛǎ ŜǊŀƳ ƻǎ ƭƻŎŀƛǎ ƘŀōƛǘŀŘƻǎ ǇƻǊ 
ǇƻōǊŜǎ Ŝ ǘǊŀōŀƭƘŀŘƻǊŜǎ ƴŀ ŎƛŘŀŘŜΣ ōŜƳ ŎƻƳƻ ŀ ǎǳŀ ƭƻŎŀƭƛȊŀœńƻ ŜƳ ǊŜƭŀœńƻ ŀ Ȋƻƴŀ ǳǊōŀƴŀ Řŀ ŎŀǇƛǘŀƭΤ ω !ƴŀƭƛǎŀǊ ŀ ƭŜƎƛǎƭŀœńƻ ŜŘǳŎŀŎƛƻƴŀƭ ŘǳǊŀƴǘŜ ƻ ǇŜǊƝƻŘƻ ŜǎǘǳŘŀŘƻΣ 
ōǳǎŎŀƴŘƻ ƭŜƛǎ Ŝ ŘŜŎǊŜǘƻǎ ǊŜŦŜǊŜƴǘŜǎ ŀ ŎǊƛŀœńƻ ŘŜ ŜǎŎƻƭŀǎ ƴƻǎ ƭƻŎŀƛǎ ƘŀōƛǘŀŘƻǎ ǇƻǊ ǘǊŀōŀƭƘŀŘƻǊŜǎΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀƴŘƻ ǉǳŀƴŘƻ ŦƻǊŀƳ ŦǳƴŘŀŘŀǎ Ŝ ƻƴŘŜ ǎŜ ƭƻŎŀƭƛȊŀǾŀƳΤ ω ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ǎŜ 
essas escolas eram isoladas ou grupos escolares, se atendiam crianças ou adultos, bem como a sua materialidade, identificando se havia ou não diferenças significativas 
ŜƳ ŎƻƳǇŀǊŀœńƻ Łǎ ŜǎŎƻƭŀǎ ŎǊƛŀŘŀǎ ƴŀ Ȋƻƴŀ ǳǊōŀƴŀΤ ω LƴǾŜǎǘƛƎŀǊ ŀ ŜȄƛǎǘşƴŎƛŀ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎ ŜŘǳŎŀŎƛƻƴŀƛǎ ŘŜ ŀǎǎƻŎƛŀœƿŜǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘŀŘƻǊŜǎ ǇŀǊŀ ŀ ŎǊƛŀœńƻ ŘŜ ŜǎŎƻƭŀǎΣ 
analisando se a efetivação dessas propostas se deu em decorrência da ausência de escolas públicas. METODOLOGIA: Para alcançar os objetivos propostos neste projeto 
de pesquisa será necessário o respaldo em análises históricas de diferentes fontes documentais, além de criteriosa leitura bibliográfica em estudos no campo da história 
Řŀ ŜŘǳŎŀœńƻΦ 5ŜǎǎŜ ƳƻŘƻΣ Ŝǎǘńƻ ǇǊŜǾƛǎǘŀǎ ŀǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ŜǘŀǇŀǎΥ мΦ !ǊǉǳƛǾƻ tǵōƭƛŎƻ aƛƴŜƛǊƻΥ ƭŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻΣ ŀƴłƭƛǎŜ Ŝ ŦƛŎƘŀƳŜƴǘƻ Řŀ ƭŜƎƛǎƭŀœńƻ ŜŘǳŎŀŎƛƻƴŀƭ ς ƭŜƛǎ ŘŜ ŎǊƛŀœńƻ 
ŘŜ ŜǎŎƻƭŀǎΣ ǊŜŦƻǊƳŀǎ ŘŜ Ŝƴǎƛƴƻ ς Ŝ ƻǳǘǊƻǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻǎ ƻŦƛŎƛŀƛǎ ŎƻƳƻ ŎŜƴǎƻǎ Ŝ ŀƴǳłǊƛƻǎΤ нΦ {ƛǘŜ Řƻ /ŜƴǘŜǊ ŦƻǊ wŜǎŜŀǊŎƘ [ƛōǊŀǊƛŜǎΥ ŀƴłƭƛǎŜ Ŝ ŦƛŎƘŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ wŜƭŀǘƽǊƛƻǎ Řƻǎ 
Presidentes de Estado (1889-1930); 3. Coleção Linhares da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais: levantamento, análise e fichamento de alguns 
periódicos a fim de dar suporte e complementar as informações coletadas nos documentos oficiais. A leitura das fontes será guiada segundo os objetivos propostos para 
a pesquisa. As informações serão organizadas tematicamente de forma a auxiliar a execução do projeto. Para tanto, os dados levantados para cada tema serão analisados 
à luz das concepções teóricas escolhidas, além de estudos concernentes à história da educação e outros sobre Belo Horizonte.  RESULTADOS ESPERADOS: A hipótese 
desta pesquisa é a de que os maiores investimentos em escolas ocorreram na região central (local não residido por pobres e trabalhadores), onde os primeiros grupos 
escolares foram construídos; por outro lado, nas regiões suburbanas, houve a permanência de escolas isoladas e a criação de alguns grupos escolares a datar de 1911, 
contudo, com menor qualidade em relação aos grupos escolares centrais.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Não se aplica.
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Cronograma:
- Fevereiro/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática; - Março/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática. 
Realização de Worshop sobre a temática desenvolvida nesse projeto de pesquisa, expondo, a proposta deste estudo. - Abril/2020: Levantamento, análise e fichamento 
de materiais sobre a temática e elaboração e envio do primeiro relatório trimestral. Participação como avaliadora de trabalhos submetidos no Seminário de Pesquisa e 
Extensão da Estácio do Rio de Janeiro.  - Maio/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática. Submissão projeto de iniciação científica da 
9ǎǘłŎƛƻ ŘŜ .Ŝƭƻ IƻǊƛȊƻƴǘŜ ς aDΦ 9ƴǾƛƻ ŘŜ ǊŜǎǳƳƻ ǇŀǊŀ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ ŜƳ /ƻƴƎǊŜǎǎƻ 9ȄǘŜǊƴƻ ŜƳ /ŀȄŀƳōǳ π aD ό!bth/{ύΦ π WǳƴƘƻκнлнлΥ [ŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻΣ ŀƴłƭƛǎŜ Ŝ 
fichamento de materiais sobre a temática. - Julho/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática. Participação em Congresso Externo - IV 
Fórum Internacional de Sociologia - ISA/ Porto Alegre/RS. E elaboração e envio do segundo relatório trimestral. Submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou 
empresas públicas privadas, com a temática proposta neste projeto de pesquisa. - Agosto/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática. 
Realização de Worshop sobre a temática desenvolvida nesse projeto de pesquisa, expondo, os principais resultados coletados nos levantamentos e estudos sobre a 
temática. - Setembro/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática.  - Outubro/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais 
sobre a temática. Envio de resumo para o Seminário de Pesquisa e Extensão da Estácio BH.  Elaboração e envio do terceiro relatório trimestral. Participação em Congresso 
9ȄǘŜǊƴƻ ς !bth/{Φ tǊŜǇŀǊŀœńƻ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ǇŀǊŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊ ŘŜ 9Řƛǘŀƭ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻ .I ŘŜ tǊƻŘǳǘƛǾƛŘŀŘŜ 5ƻŎŜƴǘŜΦ tŀǊǘƛŎƛǇŀœńƻ ŎƻƳƻ ŀǾŀƭƛŀŘƻǊŀ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ ǎǳōƳŜǘƛŘƻǎ ƴƻ 
Seminário de Pesquisa e Extensão da Estácio.  - Novembro/2020: Participação no Seminário de Pesquisa e Extensão da Estácio BH. Finalização do levantamento, análise e 
fichamento de materiais sobre a temática. - Dezembro/2020: Elaboração do relatório final. Elaboração de artigos para submissão em revista científica. Janeiro/2021: 
Envio do Relatório Final.

Descrição do Plano de Trabalho
A temática em questão possui como base teórica a perspectiva do curso de vida. A noção geral dessa perspectiva tem sido amplamente estudada pela criminologia do 
curso de vida, que analisa trajetórias no comportamento do indivíduo criminoso a partir de uma perspectiva longitudinal. Desse modo, busca-se conhecer, desde a 
infância, eventos que poderiam alterar o seu curso de vida, conduzindo-o a uma trajetória criminal. Nesse contexto, faz-se imprescindível dentro da teoria do curso de 
ǾƛŘŀ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŀ ŀǊǘƛŎǳƭŀœńƻ ŘŜ ǘǊşǎ ŎƻƴŎŜƛǘƻǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎΥ ǘǊŀƧŜǘƽǊƛŀΣ ǘǊŀƴǎƛœƿŜǎ Ŝ ŜǾŜƴǘƻǎΦ ! άǘǊŀƧŜǘƽǊƛŀέ Ş ǳƳŀ ǎŜǉǳşƴŎƛŀ ŘŜ ŜǎǘŀŘƻǎ ƛƴǘŜǊƭƛƎŀŘƻǎ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ǳƳ 
domínio de comportamentos conceitualmente definidos ou por experiências vividas, por exemplo: trajetória educacional, familiar, do trabalho, com os grupos que se 
relaciona. Elder (1985) defende que essas trajetórias são caminhos construídos por forças históricas e por vezes estruturados por instituições sociais. Ou seja, os 
indivíduos escolhem os caminhos que seguem, mas as escolhas são sempre limitadas pelas oportunidades estruturadas pelas instituições sociais e pela cultura. As 
άǘǊŀƴǎƛœƿŜǎέ ǎńƻ ƳǳŘŀƴœŀǎ ŘŜ ǳƳ ŜǎǘŀŘƻ ŀ ƻǳǘǊƻ ŀƻ ƭƻƴƎƻ Řƻ ŎǳǊǎƻ ŘŜ ǾƛŘŀ ŜƳ ŘŜŎƻǊǊşƴŎƛŀ ŘŜ ŜǾŜƴǘƻǎΣ ŎƻƳƻ ǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻΣ ŘŜƛȄŀǊ ŘŜ ǎŜǊ ǎƻƭǘŜƛǊƻ ǇŀǊŀ ǎŜ ǘƻǊƴŀǊ ŎŀǎŀŘƻΦ Wł 
ƻǎ άŜǾŜƴǘƻǎέ ǎńƻ ŀœƿŜǎ ǎƛǘǳŀŘŀǎ ƴŀ ǾƛŘŀ Řƻǎ ǎǳƧŜƛǘƻǎΣ ǉǳŜ ŀǇŜǎŀǊ ŘŜ ǇƻŘŜǊŜƳ ǎŜǊ ƎŜǊŀƛǎ ǇŀǊŀ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ƎǊǳǇƻǎ ǎƻŎƛŀƛǎΣ ǎńƻ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊŜǎ ŜƳ ǎǳŀǎ ŎƻƴǎŜǉǳşƴŎƛŀǎ ǇŀǊŀ ƻǎ 
sujeitos. Neste sentido, eventos ocorrem dentro das trajetórias, e podem tanto reforçar padrões emergentes de comportamento, alterar ou redirecionar uma trajetória. 
vǳŀƴŘƻ ƻǎ ŜǾŜƴǘƻǎ ŘŜǎŜƴŎŀŘŜƛŀƳ ǳƳŀ ǘǊŀƴǎƛœńƻ ƻǳ ƳǳŘŀƴœŀ ŘŜ ŎǳǊǎƻ ŘŜ ǳƳŀ ǘǊŀƧŜǘƽǊƛŀΣ ǎńƻ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻǎ άǘǳǊƴƛƴƎπǇƻƛƴǘǎέΦ 5Ŝ ƳƻŘƻ ƎŜǊŀƭΣ ƻǎ ŜǎǘǳŘƻǎ ŜƳ ŎǊƛƳƛƴƻƭƻƎƛŀ 
do curso de vida dá ênfase à adolescência por essa ser considerada uma etapa suscetível ao aparecimento e desenvolvimento da conduta infracional, Fonte: US 
5ŜǇŀǊǘƳŜƴǘ ƻŦ WǳǎǘƛŎŜΣ CŜŘŜǊŀƭ .ǳǊŜŀǳ ƻŦ LƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ όC.LύΣ ¦ƴƛŦƻǊƳ /ǊƛƳŜ wŜǇƻǊǘǎΦ ¢ŀōƭŜ оуΥ !ǊǊŜǎǘǎ ōȅ ŀƎŜ ς нлмоΦ LbΦΥ wƻƭƛƳ όнлмуύΦ  ! ŦƛƎǳǊŀ ŀŎƛƳŀ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ŀ 
distribuição etária para crimes violentos nos Estados Unidos, em 2013. Conforme se pode observar, o pico etário para o cometimento de infrações está entre os 19 a 24 
anos. Contudo, o envolvimento com atividades infracionais tem início, de maneira geral, aos 13 anos e, teoricamente se encerraria aos 25 anos. A constatação da 
concentração de atos infracionais na adolescência foi destaque do estudo desenvolvido por Quelet, sociólogo Belga, ao observar taxas criminais na Inglaterra e França 
entre os anos 1826 e 1829 (Rolim, 2018). Desde a realização desse primeiro estudo, outros levantamentos sugeriram uma constância nesse fenômeno. É o caso da 
pesquisa desenvolvida por Moffit (1993), em que a pesquisadora, apresentou uma dupla taxonomia sobre o comportamento antissocial, com uma mostra sobre a 
continuidade deste comportamento, mas que sofria mudanças dramáticas ao longo da vida. Ou seja, dentro desta taxonomia, haveria duas categorias de indivíduos 
infratores, cada um com sua história e etiologias únicas, sendo que, um pequeno grupo se envolve em comportamento antissocial de um ou outro tipo em cada estágio 
da vida, enquanto outro grupo maior é apenas antissocial durante a adolescência. Assim, tendo como base a atividade infracional durante a adolescência, de modo 
particular, busca-se neste estudo articular os dados capitaneados com a análise de trajetórias desenvolvidas por Sampson e Laub (1997) cuja grande tese de trabalho 
demonstra que as mudanças nos vínculos sociais com a família podem explicar mudanças nas trajetórias sociais e inserções em trajetórias de crime. Para os autores, os 
contextos mediados pelo controle social informal, exercido pela família, pela escola e pela comunidade podem explicar a entrada em uma trajetória de infrações na 
adolescência. De modo mais simples, a perspectiva do curso de vida analisa que, durante as fases da vida do indivíduo, ou seja, infância, adolescência e vida adulta, 
existem trajetórias e eventos, e esses eventos, especialmente na primeira infância, podem modificar a trajetória do indivíduo ao longo da vida. Assim, interessa 
compreender se os laços familiares frágeis ou fortes, violência familiar ou escolar, abandono no âmbito familiar, bem como ausência de supervisão e controle familiar e 
escolar, a relação com os pares, e a falta de coesão na comunidade, podem ser fatores que modificam a trajetória na infância de modo a conduzir a uma entrada na 
trajetória de infrações na adolescência. Ou seja, seguindo os princípios gerais da teoria do controle social informal, pretende-se analisar se a probabilidade da infração 
aumenta quando o laço social como apego e comprometimento que ligam o indivíduo as principais instituições sociais, como família e escola, são afrouxadas. Partindo 
ŘŜǎǎŀǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛȊŀœƿŜǎΣ ŀǎ ǾŀǊƛłǾŜƛǎ άŦŀƳƝƭƛŀ ς ŜǎŎƻƭŀ ς ŀƳƛƎƻǎ ƛƴŦǊŀǘƻǊŜǎ Ŝ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜέ ǎńƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŦŀǘƻǊŜǎ ŜǘƛƻƭƽƎƛŎƻǎ ǇŀǊŀ ŎƻƳǇǊŜŜƴǎńƻ Řŀ ŜƴǘǊŀŘŀ ŜƳ 
trajetórias infracionais.  Objetivo Geral: Analisar se os fatores de risco e de proteção, na família, na escola, com os pares e na comunidade, podem ser importantes 
ǇǊŜŘƛǘƛǾƻǎ ǇŀǊŀ ŀ ŜƴǘǊŀŘŀ ŘŜ ƳŜƴƛƴƻǎ Ŝ ƳŜƴƛƴŀǎΣ ŜƳ ǘǊŀƧŜǘƽǊƛŀǎ ƛƴŦǊŀŎƛƻƴŀƛǎΦ hōƧŜǘƛǾƻǎ 9ǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎ ω !ƴŀƭƛǎŀǊ ŎƻƳƻ ƻ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ǎƻŎƛŀƭ Ŝ ŜŎƻƴƾƳƛŎƻ ǇƻŘŜ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀǊ ƴŀ 
ŎƻƴǎǘǊǳœńƻ ŘŜ ŦŀǘƻǊŜǎ ŘŜ ǊƛǎŎƻ Ŝ ǇǊƻǘŜœńƻΦ ω !ƴŀƭƛǎŀǊ ƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƛǎ ŦŀǘƻǊŜǎ ŘŜ ǊƛǎŎƻ ǉǳŜ ǇƻŘŜƳ ǎŜǊ ǾƛǾƛŘƻǎ ƴƻ ŀƳōƛŜƴǘŜ ŜǎŎƻƭŀǊ Ŝ ƻǎ ŦŀǘƻǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜœńƻ ǉǳŜ ǇƻŘŜƳ ǎŜǊ 
ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻǎ ǇŜƭŀ ŜǎŎƻƭŀΣ ŘƛŀƴǘŜ Řŀ ŜƳƛƴşƴŎƛŀ ŘŜ ŜǾŀǎńƻ Ŝ ŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦǊŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜǎΦ ω !ƴŀƭƛǎŀǊ ƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƛǎ ƻǎ ŦŀǘƻǊŜǎ ŘŜ ǊƛǎŎƻ Ŝ ǇǊƻǘŜœńƻ ƴƻ 
ŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŎƻƳ ƻǎ ǇŀǊŜǎΣ ŎƻƳ Ŝ ǎŜƳ ŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ƛƴŦǊŀŎƛƻƴŀƭΣ ƴƻ ŃƳōƛǘƻ ŜǎŎƻƭŀǊ Ŝ ŎƻƳǳƴƛǘłǊƛƻΦ ω !ƴŀƭƛǎŀǊ ƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƛǎ ŦŀǘƻǊŜǎ ŘŜ ǊƛǎŎƻ Ŝ ǇǊƻǘŜœńƻ ǾƛǾƛŘƻǎ ƴŀǎ 
relações sociais dentro da comunidade. Metodologia: Para alcançar os resultados esperados para esta proposta de estudo, será necessário uma ampla e criteriosa 
investigação bibliográfica. Para tanto estão previstas as seguintes etapas: 1. Acesso a livros de Bibliotecas Públicas em Belo Horizonte: levantamento dos livros que 
abordam a temática, análise do conteúdo e fichamento; 2. Portal da Capes: levantamento dos artigos que abordam a temática, análise do conteúdo e fichamento; 3. 
Acesso a artigos da criminologia internacional disponíveis em portais eletrônicos: levantamento dos artigos que abordam a temática, análise do conteúdo e 
fichamento; Cabe destacar que, o levantamento, análise e fichamento dos materiais, seguirá a ordem proposta dos objetivos específicos deste estudo, bem como, as 
informações levantadas serão analisadas com base na perspectiva teórica escolhida. Resultado Esperado: As hipóteses deste projeto de pesquisa são de que: 1. A 
socialização familiar, através dos vínculos familiares e sociais simbolizados pela ausência de cuidados, supervisão, disciplina e afeto tendem a tornar os adolescentes, de 
ambos os sexos, mais vulneráveis ao envolvimento em atos infracionais. 2. Os adolescentes sejam eles do sexo masculino ou feminino, que vivenciam contextos sociais 
mediados pela violência e abandono tendem a se envolver com amigos infratores no ambiente escolar, bem como, possuem mais chances de evadir da escola. Diante 
desse contexto de esgarçamento dos vínculos familiares, falta de supervisão e controle familiar, a escola e os professores se veem impossibilitados de contribuir na 
prevenção do envolvimento do adolescente em trajetórias infracionais. 3. O fortalecimento dos vínculos dos adolescentes com amigos infratores residentes no mesmo 
território, e que possuem envolvimento em trajetórias infracionais, tende a se constituir um fator de enfraquecimento da supervisão familiar e possível entrada de 
adolescentes de ambos os sexos na trajetória infracional. Viabilidade econômica: Não se aplica.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/7725395436144819
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ω CŜǾκнлнл ς /ƻƴǾƛǘŜ ŀƻǎ ŀǘƭŜǘŀǎ ǇŀǊŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀœńƻ ƴƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ κ !ǇǊƻŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻ ǘŜƽǊƛŎƻ ǎƻōǊŜ ƻ ǘŜƳŀ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǊŜǾƛǎńƻ ƭƛǘŜǊłǊƛŀΦ ω aŀǊκнлнл ς !ǇǊƻŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻ 
ǘŜƽǊƛŎƻ ǎƻōǊŜ ƻ ǘŜƳŀ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǊŜǾƛǎńƻ ƭƛǘŜǊłǊƛŀΦ ω !ōǊκнлнл ς tŀǊǘƛŎƛǇŀœńƻ ŎƻƳƻ ǇŀƭŜǎǘǊŀƴǘŜ Řƻ LL {ƛƳǇƽǎƛƻ ŘŜ /ƛşƴŎƛŀ Ŝ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ƴƻǎ 9ǎǇƻǊǘŜǎ ŘŜ /ƻƳōŀǘŜ κ 
!ǇǊƻŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻ ǘŜƽǊƛŎƻ ǎƻōǊŜ ƻ ǘŜƳŀ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǊŜǾƛǎńƻ ƭƛǘŜǊłǊƛŀ κ wŜŘŀœńƻ Řƻ ǇǊƛƳŜƛǊƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŀƭΦ ω aŀƛκнлнл ς /ŀǇŀŎƛǘŀœńƻ Řƻǎ ŀƭǳƴƻǎ Ŝ ŜǎǘŀƎƛłǊƛƻǎ ǇŀǊŀ 
ǇŀǊǘƛŎƛǇŀœńƻ ƴŀ ŎƻƭŜǘŀ κ wŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǇŀƭŜǎǘǊŀ ŎƻƳ ƻ ǘŜƳŀ άh ǇǊŞπŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛǎǉǳşƳƛŎƻ Ŝ ƻ ŘŜǎŜƳǇŜƴƘƻ ŦƝǎƛŎƻέ ǇŀǊŀ ƻǎ ŀƭǳƴƻǎ ŘŜ ƎǊŀŘǳŀœńƻ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻ .I 
/ŀƳǇǳǎ tǊŀŘƻΦ ω Wǳƴκнлнл ς /ƻƭŜǘŀΦ ω Wǳƭκнлнл ς !ƴłƭƛǎŜ Ŝ ŘƛǎŎǳǎǎńƻ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ κ wŜŘŀœńƻ Řƻ ǎŜƎǳƴŘƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŀƭΦ ω !Ǝƻκнлнл ς 9ǎŎǊƛǘŀ Ŝ ǎǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ 
ǇǊƛƳŜƛǊƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ŜȄǘŜǊƴŀΦ ω {Ŝǘκнлнл ς 9ǎŎǊƛǘŀ Ŝ ǎǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ƻ {ŜƳƛƴłǊƛƻ ŘŜ tŜǎǉǳƛǎŀ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻΦ ω hǳǘκнллн ς 9ǎŎǊƛǘŀ Ŝ ǎǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ 
ǇǊƻƧŜǘƻ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ǇŀǊŀ ƽǊƎńƻǎ ŘŜ ŦƻƳŜƴǘƻ Ł ǇŜǎǉǳƛǎŀ κ wŜŘŀœńƻ Řƻ ǘŜǊŎŜƛǊƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŀƭΦ ω bƻǾκнлнл π wŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ŎƻƳ ƻ ǘŜƳŀ άaŞǘƻŘƻǎ ŘŜ 
ŀǇƭƛŎŀœńƻ Řƻ ǇǊŞπŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛǎǉǳşƳƛŎƻΥ ŀōƻǊŘŀƎŜƳ ǇǊłǘƛŎŀέ ǇŀǊŀ ƻǎ ŀƭǳƴƻǎ ŘŜ ƎǊŀŘǳŀœńƻ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻ .I /ŀƳǇǳǎ tǊŀŘƻΦ ω 5ŜȊκнлнл π 9ǎŎǊƛǘŀ Ŝ ǎǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ 
ǎŜƎǳƴŘƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ŜȄǘŜǊƴŀΦ ω Wŀƴκнлнл ς wŜŘŀœńƻ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ŦƛƴŀƭΦ

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O pré-condicionamento isquêmico (PCI) pode ser definido como a aplicação de breves períodos de isquemia (redução do fluxo sanguíneo para um tecido), 
seguidos por períodos similares de reperfusão sanguínea (retorno do fluxo sanguíneo ao tecido após isquemia) nos tecidos e que proporciona uma subsequente proteção 
tecidual contra lesões causadas por isquemia e reperfusão; Os mecanismos de atuação do PCI não são muito claros na literatura. Os principais mecanismos do PCI citados 
na literatura são: alterações na hemóstase, alterações no funcionamento do endotélio e na função vascular, alterações nas respostas inflamatórias e alterações na 
expressão génica. Apesar de ter sido desenvolvido como intuito de proteção tecidual contra longos períodos de isquemia, o PCI traz alguns benefícios que logo levaram 
pesquisadores a inferir possíveis efeitos positivos do PCI no desempenho esportivo. Alguns trabalhos se ocuparam em compreender os mecanismos do PCI e a influência 
destes no desempenho. Em animais, alguns dos mecanismos do PCI encontrados nestes trabalhos foram: menor taxa de depleção de ATP com um efeito de economia de 
energia no trabalho muscular, menor acúmulo de lactato sanguíneo e redução da depleção de glicogênio muscular. Em humanos foram encontrados os seguintes 
resultados: menor concentração de lactato sanguíneo em corrida contra-relógio, aumento do VO2 pico e também da atividade eletromiográfica e melhora na função 
mitocondrial. Diversos efeitos do PCI no desempenho físico tem sido relatado na literatura, sendo eles positivos, ausência de efeito e até efeito negativo, nas capacidades 
anaeróbia alática, anaeróbia lática, força muscular e na Percepção Subjetiva do Esforço. Quanto aos métodos de realização do PCI, não é claro na literatura sobre o 
protocolo ótimo de PCI para que seus possíveis benefícios possam ser potencializados. Variáveis como volume muscular ocluído, duração do período de oclusão, duração 
do período de reperfusão, número de ciclos de oclusão/reperfusão, tempo entre o fim do período de PCI e o início do exercício ou teste, utilização ou não do grupo 
placebo e caraterísticas dos voluntários apresentam grande variação na literatura. Sobre as janelas de efeito do PCI, verificaram que os efeitos do PCI permanecem 
mesmo após uma série inicial de esforço e um período de descanso, o que pode representar uma importante informação de aplicação prática, pois em competições 
esportivas os atletas poderão ser submetidos ao PCI ainda no período de aquecimento e possivelmente poderão usufruir de seus efeitos algum tempo depois, mesmo que 
já tenham realizado outros esforços e/ou tenham passado por períodos de descanso. Os diversos resultados encontrados na literatura sobre a influência do PCI no 
desempenho esportivo trazem a possibilidade de utilização do PCI no Taekwondo. Apesar de não terem sido encontrados trabalhos que verifiquem a influência do PCI em 
praticantes de Taekwondo, esta modalidade apresenta características de atividade intermitente de alta intensidade, na qual as principais ações dos atletas durante a luta 
são de curta duração e alta intensidade, intercaladas por ações de baixa intensidade, e com a predominância do metabolismo aeróbio. Além disso, os resultados de Bailey 
et al. (2012a) trazem o foco e a necessidade de novas investigações sobre o efeito tardio do PCI, que é pouco investigado na literatura mas apresenta alguns resultados 
promissores. OBJETIVO: Verificar os efeitos do PCI no desempenho anaeróbio de atletas de Taekwondo. MÉTODOS: a) Participantes Participarão deste trabalho 16 
atletas de Taekwondo do sexo masculino, com idade entre 16 e 30 anos. Os critérios de inclusão serão: ser faixa preta de Taekwondo; estar treinando regularmente há 
pelo menos um ano, estar competindo em nível nacional, não possuir nenhuma lesão que limite a participação nos testes.  b) Procedimentos Cada voluntário será 
submetido a um procedimento inicial no primeiro dia de coleta, quando os voluntários participarão dos seguintes procedimentos: 1) Preenchimento e assinatura do 
TCLE/TALE; 2) Avaliação antropométrica (massa e estatura); 3) Familiarização com as escalas de Percepção (PSE e PSR). Os voluntários serão submetidos a três situações 
diferentes, em momentos diferentes, com dois dias de intervalo entre elas: 1) Situação Pré-condicionamento Isquêmico (PCI); 2) Situação Placebo (PLA) e 3) Controle 
(CON). Em cada uma das situações (PCI, PLA e CON) os voluntários realizarão duas visitas ao local da coleta (testes logo após o PCI e 24 horas após o PCI). No primeiro dia 
de testes o voluntário será submetido a uma das situações experimentais e posteriormente realizará um teste anaeróbio específico para o Taekwondo (Frequency Speed 
ƻŦ YƛŎƪ ¢Ŝǎǘ ς C{Y¢ƳǳƭǘύΦ bƻ ǎŜƎǳƴŘƻ Řƛŀ ŘŜ ǘŜǎǘŜǎΣ ǉǳŀƴŘƻ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊŜƳ нп ƘƻǊŀǎ ŀǇƽǎ ƻ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜ t/LΣ ƻ ǾƻƭǳƴǘłǊƛƻ ǊŜŀƭƛȊŀǊł ƴƻǾŀƳŜƴǘŜ ƻ ƳŜǎƳƻ ǘŜǎǘŜΦ 5ƻ 
terceiro ao sexto encontro serão repetidos os procedimentos dos encontros um e dois, porém utilizando as outras situações experimentais. Em cada um dos encontros 
serão realizadas as seguintes medidas, independentemente da situação experimental realizada: - Antes do PCI: PSR, FC, concentração de lactato. - Antes do teste 
FSTKmult: PSR, FC, concentração de lactato. - Entre cada série do FSTKmult: PSE. - Após o teste FSTKmult: PSE, FC, concentração de lactato. - Cinco minutos após 
FSTKmult: concentração de lactato. c) Protocolo de PCI Na situação PCI, o voluntário será colocado na posição supina em uma maca e um manguito de pressão arterial 
padrão (17,5 cm de largura e 92 cm de comprimento) será posicionado na região proximal de ambas as coxas. Para realizar a oclusão, o manguito será inflado até uma 
pressão de 220 mm Hg. Serão realizados quatro ciclos de cinco minutos de isquemia alternados por cinco minutos de reperfusão. A bateria de testes terá início 20 
minutos após o término do procedimento completo de PCI. Na situação PLA, o procedimento é o mesmo utilizado na situação PCI, com exceção à pressão aplicada pelo 
manguito, que será de 20 mm Hg. Na situação CON, nenhum procedimento de PCI será conduzido e os voluntários já iniciarão as atividades direto na bateria de testes. d) 
Análise Estatística A normalidade dos dados será verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Estatísticas descritivas (média e desvio padrão) serão utilizadas para apresentar os 
dados. Anova two-way com medidas repetidas (tempo x condição) será utilizada para verificar a diferença das variáveis dependentes (PSR, PSE, FC, número de chutes de 
cada série, número total de chutes, IDC, concentração de lactato) entre os diferentes momentos. O teste post-hoc Bonferroni será usado como post-hoc. Para a estimativa 
Řƻ ǘŀƳŀƴƘƻ Řƻ ŜŦŜƛǘƻ ǎŜǊńƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǎ ƻ ŜǘŀπǎǉǳŀǊŜ Ŝ ƻ άŘέ ŘŜ /ƻƘŜƴΦ ! ǎŜƎǳƛƴǘŜ ŜǎŎŀƭŀ ǎŜǊł ǳǘƛƭƛȊŀŘŀ ǇŀǊŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀœńƻ Řƻ ǘŀƳŀƴƘƻ Řƻ ŜŦŜƛǘƻΥ ǘǊƛǾƛŀƭ όҔлΣнлύΣ ǇŜǉǳŜƴƻ 
(0,20 a 0,49), moderado (0,50 a 0,79) e grande (җлΣулύΦ bƝǾŜƭ ŘŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŃƴŎƛŀ ŀŘƻǘŀŘƻ ǎŜǊł ŘŜ ǇғлΣлрΦ w9{¦[¢!5h{ 9{t9w!5h{Υ /ƻƳ ōŀǎŜ ƴŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ƭƛǘŜǊłǊƛŀ 
previamente realizada, espera-se que haverá uma melhora nas variáveis de desempenho anaeróbio dos atletas submetidos ao PCI quando comparados com a situação 
controle e placebo, tanto imediatamente após, quanto 24 horas após o PCI. Espera-se também que haverá um menor aumento na concentração de lactato sanguíneo, na 
frequência cardíaca e na percepção subjetiva do esforço dos atletas submetidos ao PCI quando comparados com a situação controle e placebo, tanto imediatamente 
após, quanto 24 horas após o PCI. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente trabalho será realizado em parceria com o Centro de Treinamento Esportivo da 
UFMG (CTE-UFMG), do qual o professor/pesquisador responsável por este projeto é Supervisor Técnico do Taekwondo. Em termos de viabilidade esta parceria é 
importante por lá serão realizadas as coletas e também serão os atletas de Taekwondo do CTE-UFMG os convidados a participarem da pesquisa como voluntários. Outra 
parceria será com o Laboratório de Estudos de Estudos e Pesquisa em Esportes de Combate da UFMG (LEPEC-UFMG), do qual o professor/pesquisador responsável por 
este projeto é membro. Esta parceria será importante para a viabilidade do presente projeto pois alguns equipamentos utilizados durante a coleta (boneco Bob, 
frequencímetro, lactímetro, caixa de som) serão emprestados pelo LEPEC-UFMG. A parceria com o LEPEC-UFMG é de conhecimento e já foi aprovada pelo coordenador 
do laboratório, o Prof. Dr. Maicon Albuquerque. Os materiais de consumo necessários para as coletas (algodão, lancetas, tiras reagentes de lactato, papel, garrafas de 
água) não representam um custo financeiro alto e serão fornecidos pelo professor/pesquisador responsável pelo projeto.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/2976220904456668
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural, progressivo e dinâmico, de início quase imperceptível até que as alterações estruturais e funcionais se tornem 
evidentes. Projeções apontam que no Brasil a população com 60 anos ou mais passará de 13,8% em 2020 para 33,7% em 2060 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2013). 	  Com o envelhecimento, ocorrem alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, gerando uma diminuição de informações que chegam aos 
centros de controle postural. Isso leva os músculos à incapacidade de respostas aos distúrbios da estabilidade postural, causando alterações no equilíbrio do idoso, que 
consequentemente afeta a marcha, podendo causar uma perda da autonomia funcional, que pode comprometer a qualidade de vida pelas modificações biopsicossociais 
(MACIEL; GUERRA, 2005; LEAL et al.,2009). Além disso, as alterações biopsicossociais, como redução hormonal, levam alterações na qualidade e quantidade de sono da 
população idosa. O avançar da idade, favorece o aparecimento dos distúrbios do sono, aumento da fragmentação do sono, diminuição das horas de sono e redução do 
sono profundo (CHOKROVERTY, 1999). Sabe-se que o sono tem papel fundamental para as funções biológicas vitais, como a homeostase, memória, raciocínio, cognitivo, 
aprendizado, humor, sistema imunológico, metabólico, hormonal, para restauração do sistema nervoso central (SNC) e as funções dos neurotransmissores e a 
recuperação física (TUFIK et al., 2009). Sendo que o exercício físico pode melhorar a qualidade e quantidade de sono (DE MELLO; FERNANDEZ; TUFIK, 2000). A prática 
regular de exercício físico, também favorece adaptações de variáveis do sistema cardiovascular, como por exemplo, na variabilidade da frequência cardíaca (VFC), que é 
uma resposta fisiológica do coração pela modulação do sistema nervoso autônomo (SNA) simpático e parassimpático (AUBERT; SEPS; BECKERS, 2003). O envelhecimento 
gera uma redução da VFC, ou seja, menor condição do coração em responder a estímulos internos e externos, o que não é favorável. Pois segundo Vanderlei et al., 
(2009), a baixa variabilidade é frequentemente um indicador de adaptação anormal e insuficiente do SNA, que está relacionado a uma diminuição da atuação vagal, que 
por sua vez está associado ao aumento nos índices de morbidade e mortalidade oriundas de diferentes causas. Por isso, é de extrema importância que o idoso realize 
exercícios físicos regularmente, aumentando a modulação vagal e consequentemente a VFC, indicando assim um bom funcionamento do organismo (LOPES et al.,2009; 
VIEIRA; FELIX; QUITERIO, 2012). A condição do ser humano em ser independente é de extrema importância, pois a incapacidade funcional compromete a autonomia do 
idoso, em executar atividades de vida diária (AVD), aumentando o risco de dependência e quedas. Dentre os diferentes tipos de exercícios físicos que podem ser 
prescritos para essa população, destaca-se o treinamento funcional caracterizado por exercícios integrados, multiarticulares e multiplanares, trabalhando aceleração, 
desaceleração e estabilização com o objetivo de minimizar a incapacidade funcional, manter a capacidade funcional, autonomia funcional e qualidade de vida (LUSTOSA 
et al., 2010). Quando realizado em grupo, tem mostrado melhoria nos aspectos neuromusculares e esquelético, ajudando a diminuir problemas psicobiológicos (PEREIRA 
et al., 2017; RESENDE-NETO et al., 2016; LEAL et al.,2009). Apesar do treinamento funcional ser uma opção de exercício físico para a população idosa, poucos estudos 
analisaram as adaptações promovidas por este tipo de treinamento no idoso. Diante desse quadro, o objetivo do presente estudo será avaliar o impacto do treino 
funcional, realizado em grupo, no equilíbrio, na variabilidade da frequência cardíaca, na qualidade do sono e na qualidade de vida de idosos. METODOLOGIA: Será um 
estudo quasi-experimental. A amostra será composta por 20 idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, que realizarão treinamento funcional em grupo, duas vezes por 
semana, durante dois meses. Serão excluídos do estudo os idosos incapazes de responder aos questionários avaliativos, que não apresentarem marcha independente e 
ausência em mais de 20% dos treinos e/ou 2 faltas consecutivas. Fase 1: No primeiro dia, após esclarecimento dos riscos e benefícios do estudo, os voluntários que 
aceitarem participar do estudo, assinarão o termo de consentimento livre esclarecido. Será aplicado, também, um questionário sócio demográfico, para obterem dados 
ǇŜǎǎƻŀƛǎ Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ ŘŜ ŀǎǇŜŎǘƻǎ ŘŜ ǎŀǵŘŜΦ !ƭŞƳ ŘƛǎǎƻΣ ǎŜǊł ŀǇƭƛŎŀŘƻ ƻ ǉǳŜǎǘƛƻƴłǊƛƻ ά²ƻǊƭŘ IŜŀƭǘƘ hǊƎŀƴƛȊŀǘƛƻƴ ƻŦ vǳŀƭƛǘȅ ƻŦ [ƛŦŜ ς ²Ihvh[έ ǇŀǊŀ ŀǾŀƭƛŀœńƻ Řŀ 
qualidade de vida, os questionários Escala de Pittsburgh e Epworth serão utilizados para avaliação da qualidade de sono subjetiva e sonolência, respectivamente. Logo 
após, será verificado a pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), saturação de oxigênio (SpO2) e o registro da VFC pelo frequêncimetro Polar na posição sentada e 
deitada e após analisado pelo software Kubios. Será realizado um teste submáximo, Teste de caminhada de seis minutos (TC6M), para análise da avaliação da capacidade 
funcional. Já no segundo dia , será feito o teste de equilíbrio corporal postural por meio da escala de Equilíbrio de Berg, para mobilidade funcional o  Time Up and Go e 
Teste de caminhada de 10 metros, respeitando um intervalo de 15 minutos de repouso entre os testes, sendo que ao início e  final de cada teste será verificada a PA, FC e 
SpO2. Cada voluntário será submetido previamente a testes de 10 RM para determinação da carga de treinamento. Fase 2: Após as avaliações, serão realizados uma 
sequência de exercícios físicos sendo distribuídos em três estágios: 1) atividade preparatória, 2) treinamento de força muscular, 3) circuito funcional. Nos três estágios, 
serão realizados exercícios que visam o equilíbrio estável, instável e dinâmico. Todos os exercícios serão executados com música. Estas atividades serão feitas com ênfase 
aos grandes grupos musculares: glúteo máximo e médio, peitoral maior e menor, quadríceps, grande dorsal, abdominais e deltoide anterior, médio e superior; associado 
com treino de equilíbrio, e coordenação do corpo. As sessões serão iniciadas por uma fase preparatória. Os exercícios propostos são: marcha estacionária, movimentação 
ativa de abrir e fechar as mãos, circundação de ombro, flexão de ombro, rotação de tronco com membro superior estendido, circundação de quadril e dos pés.  Logo em 
seguida serão realizados treino de força muscular, com três séries de 10 RM (carga individual), sem causar desconforto e com intervalo de 40 segundos entre elas.  Os 
exercícios propostos são: flexão de cotovelo com halter, flexão de ombro com halter, Kabat com halter associado a respiração, série de Nicolas com caneleira, 
agachamento e banco extensor.  No terceiro estágio será realizado o circuito funcional. Nessa fase os voluntários serão alocados por estação, divididas em marcha lateral 
com semi-flexão de joelho, marcha tandem ou semi-tandem, step, contornar cones e transpor bambolês e sentado para de pé. Para determinação da carga interna de 
treino, no final de cada atendimento o voluntário deverá indicar na Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (0-10) qual foi a intensidade da sessão. Após um mês e ao 
término dos dois meses de treinamento funcional, os idosos serão submetidos novamente aos testes de 10 RM para possibilitar o reajuste da carga de treinamento e a 
determinação do desempenho final, respectivamente. Fase 3: Após o decorrer dos dois meses os voluntários serão submetidos aos mesmos testes funcionais descritos na 
fase1 para comparação individual. Será aplicado o teste de normalidade Shapiro-Wilk para verificar se a distribuição dos dados é normal. Em caso de normalidade, serão 
utilizados testes paramétricos; caso contrário, não paramétricos. Os dados demográficos e fisiológicos serão apresentados em forma descritiva (média, desvio padrão, 
distribuição de frequência e mediana). RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que dois meses de treinamento funcional cause um grau de mudança nas variáveis equilíbrio, 
mobilidade e capacidade funcional, confirmada pela redução do escore do teste de Berg, tempo do TUG e aumento na velocidade da caminhada e da distância percorrida. 
Além de causar uma adaptação do organismo melhorando as respostas autonômicas e aumentando a VFC. Esses fatores associados ao benefício de se realizar exercícios 
em grupo, impacte na qualidade do sono e qualidade  de vida dos idosos. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A pesquisa terá pequeno custo, garantindo a viabilidade 
econômica. Os instrumentos necessários para a realização da avaliação e treinamento dos voluntários fazem parte do acervo permanente da Estácio e estão disponíveis 
na Clínica de Saúde do Centro Universitário de Belo Horizonte no campus Floresta. Notebook para análise dos dados será disponibilizado pelo pesquisador. A análise da 
VFC será feita por meio do Software KUBIOS, disponível gratuitamente e com alta confiabilidade técnica. Bolsa para o pesquisador será oferecido pelo Programa Pesquisa 
Produtividade 2020.
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PROJETO:Efeito do jejum intermitente no desempenho físico de atletas de Taekwondo

Cronograma:
- Fevereiro de 2020 - seleção e recrutamento de voluntários - Março de 2020 - Avaliação física dos voluntários - Abril de 2020 - coleta de dados. - Maio de 2020 - Análise 
de dados do trabalho 1. - Junho de 2020 - Escrita dos resultados e discussão do trabalho 1 - Julho de 2020 - Submissão de resumo/artigo cientifico do trabalho 1 - 
Agosto de 2020 - Análise de dados do trabalho 2. - Setembro de 2020 - Escrita de Resultados e discussão do trabalho 2. - Outubro de 2020 - Submissão de resumo/artigo 
cientifico do trabalho 2.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Nas mais diversas modalidades esportivas de combate como o Taekwondo, com intuito de se enquadrarem em uma determinada categoria de peso, seja para 
cumprirem as exigências das federações (World Taekwondo Federation, 2017) ou, a fim de obterem vantagem competitiva, os atletas adotam diversas estratégias para 
reduzirem sua massa corporal (FRANCHINI, BRITO e ARTIOLI, 2012). Entretanto, quando esta redução é realizada de forma abrupta, estas intervenções podem acarretar 
em efeitos deletérios no organismo destes indivíduos culminando assim em redução do desempenho (GANN, TINSLEY e La BOUNTY, 2015; ARTIOLI et al., 2016; REALE, 
SLATER e BURKE, 2017). Dentre as estratégias para a redução da massa corporal total, o jejum pode ser realizado de forma intermitente ao longo de um período de vários 
dias ou semanas, sendo uma estratégia na qual o indivíduo realiza a privação de ingestão de alimentos por períodos que podem se estender entre 12 a 24 horas, seguidos 
por períodos de ingestão de alimentos, em um ciclo contínuo (JOHNSTONE, 2015; STOCKMAN et al., 2018). No esporte, o jejum tem sido alvo de investigação 
principalmente em atletas que, devido a sua cultura religiosa, são obrigados a ficarem longos períodos de tempo sem se alimentarem (CHAOUACHI et al., 2009b). Nestes 
casos, estudos relatam queda no desempenho devido a alterações de hidratação, distúrbios no sono e estado motivacional (TRABELSI et al., 2017). Frente aos possíveis 
efeitos deletérios do jejum no desempenho, sugere-se que, a carga de treinamento, os hábitos de sono e o consumo de água, devam ser ajustados ao estado de jejum, 
para assim então, atenuar estes efeitos negativos no desempenho (SHEPHARD, 2013). No entanto, este pode ser um caminho mais complexo para a solução destes 
problemas e, sendo assim, tendo em vista que em diversos esportes a ingestão calórica por meio da realização de uma refeição e/ou suplementação pré-treino é utilizada 
inclusive como recurso ergogênico (FONTAN e AMADIO, 2015; ACSM, 2016), esta poderia ser também uma estratégia para amenizar os possíveis efeitos deletérios do 
jejum nas sessões de treinamento (JEUKENDRUP, 2017; KERKSICK et al., 2018; NAHARUDIN et al., 2019). Tendo em vista que para elevar o nível de desempenho esportivo 
de um atleta é necessário submetê-lo a cargas ideais de treinamento, pois, as cargas não podem ser débeis, que não proporcionarão melhora crônica no desempenho, ou 
excessivas, que podem até mesmo gerar lesões (SZMUCHROWSKI et al., 2012), se faz de suma importância o monitoramento preciso da carga de treinamento  para, caso 
quando seja necessário, realizar-se o ajuste nestas cargas, oferecendo assim então ao atleta adequada recuperação, além de garantir a progressão da carga de 
treinamento, diminuir os riscos de lesões e levá-lo a obter o melhor desempenho possível no momento mais oportuno (GABBETT, 2007; GABBETT e DOMROW, 2007; 
GABBETT, 2010). Portanto, o ajuste da carga de treinamento deve direcionar o planejamento geral do treinamento esportivo (LOTURCO e NAKAMURA, 2016). A 
realização precisa do monitoramento das respostas às cargas de treinamento pode ser mediada a partir de diferentes ferramentas mecânicas, fisiológicas e psicológicas 
(HALSON, 2014), tais como o salto com contramovimento (SCM) (CLAUDINO et al., 2017), Percepção Subjetiva do Esforço da sessão (PSEsessão) (FOSTER et al, 2001) e, no 
caso do Taekwondo, o Frequency Speed of Kick Test múltiplas séries (FSKTmult) é um dos testes específicos mais utilizados tanto no contexto laboratorial quanto prático, 
pois a partir dos resultados obtidos, pode-se calcular o índice de fadiga que indica o decréscimo no rendimento durante o teste que possui característica intermitente 
(SANTOS et al., 2015). Assim, possíveis efeitos deletérios do jejum intermitente sobre o desempenho físico do atleta de Taekwondo possivelmente serão identificados por 
meio de testes gerais e principalmente específicos. Entretanto, não se sabe ao certo, quais os testes utilizados podem ser sensíveis na detecção de alterações no 
desempenho advindos do estado de jejum, portanto, tendo em vista a necessidade dos atletas de Taekwondo se enquadrarem em uma determinada categoria de peso 
(FRANCHINI, BRITO e ARTIOLI, 2012), frente à elevada demanda física, técnica imposta pela modalidade (SLEDZIEWSKI et al., 2015; HAUSEN et al., 2017), e o impacto do 
aspecto nutricional no organismo destes indivíduos (ARTIOLI et al., 2019), tanto nas sessões de treinamento, quanto em competições oficiais (YANG et al., 2014), torna-se 
necessária a investigação da influência do jejum intermitente sobre o desempenho físico de atletas desta modalidade (KORDI et al., 2011; MEMARI et al., 
2011). OBJETIVO: Verificar se as possíveis variações no desempenho de atletas de Taekwondo, advindas do jejum intermitente, podem ser identificadas por ferramentas 
de controle em testes gerais e específicos mais comumente utilizadas no monitoramento da carga de treinamento. Verificar se a refeição pré-treino pode atenuar os 
efeitos negativos do jejum intermitente no desempenho de atletas de Taekwondo. MÉTODO: Participarão deste estudo 10 atletas de taekwondo do sexo masculino 
(idade média 18 ±3 anos) experientes na modalidade (anos de prática 5±3) com participação em competições de nível nacional e internacional. Todos os voluntários lerão 
e assinarão o termo de consentimento livre esclarecido submetido e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Federal de Minas gerais sob o número de 
CAAE: 15747219.8.0000.5149. Os voluntários serão submetidos de forma aleatória a duas situações experimentais com intervalo de uma semana entre elas: uma 
condição jejum de 12 horas mais bebida placebo (PLA) pré-teste, uma condição jejum de 12 horas mais refeição líquida (REF) pré-teste composta por uma proporção de 4 
gramas de carboidrato para 1 grama de proteína (Recovery Fast 4:1 Athletica Nutrition). Os voluntários serão orientados a realizar como última refeição, no período da 
noite, um lanche composto por um pão com presunto e um copo de suco e a não realizarem o desjejum na manhã seguinte. Assim que os voluntários chegarem ao local 
de coleta, por volta de 9 horas da manhã, será mensurada a glicemia capilar por meio de um glicosímetro para garantir seu estado de jejum (FreeStyle, Abbott 
Laboratórios do Brasil Ltda). Posteriormente, respeitando o delineamento cruzado e duplo cego, irão ingerir a bebida placebo ou a refeição líquida se for este o caso.  
Após este procedimento os voluntários aguardarão por uma hora para a realização dos testes de salto com contramovimento (SCM) (CLAUDINO et al., 2017) e Frequency 
Speed of Kick Test múltiplas séries (FSKTmult) (SANTOS et al., 2015). Anteriormente a execução do teste SCM os voluntários realizarão uma atividade preparatória 
composta por cinco minutos de execução de corrida de baixa intensidade e movimentos específicos (chutes) da modalidade (SILVA et al., 2015). Após dois minutos de 
finalizada a atividade preparatória, todos realizarão cinco saltos, com intervalo de 1 minuto entre as tentativas. Os SCM serão realizados em um tapete de contato 
acoplado a um software (Hidrofit Ltda, Belo Horizonte, Brasil) com precisão de 0.1cm e, o maior valor foi utilizado posterior análise estatística. Todos os voluntários serão 
previamente familiarizados ao teste de SCM (CLAUDINO et al., 2012). Finalizado o SCM os voluntários aguardarão dois minutos para realizarem três blocos do FSKTmult 
com um minuto de intervalo entre os blocos. Esta adaptação no teste será executada na tentativa de simular a demanda a luta como já realizado em outros estudos 
(ARTIOLI et al., 2007). Serão quantificados os chutes realizados em cada série e o número total de chutes. O índice de fadiga é então calculado para indicar o decréscimo 
no rendimento durante o teste para cada bloco (SANTOS et al., 2015). Para calcular o percentual de decréscimo total dos três blocos, será comparada a primeira série do 
primeiro bloco com a última série do terceiro bloco. Ao fim de cada bloco os voluntários relatarão a Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) (BORG, 1982). ANÁLISE 
ESTATÍSTICA: A normalidade dos dados será verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Com o objetivo de se comparar as situações PLA e REF será utilizado o teste t student 
pareado. O nível de significância global do experimento será mantido fixo com ʰ Ґ лΣлрΦ tŀǊŀ ŀ ŀƴálise estatística dos dados será utilizado o software SPSS versão 20.0.
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PROJETO:Correlation between defect-related photoluminescence emission and morphology in ZnO nanostructured films

Cronograma:
Cronograma: As atividades fundamentais para o desenvolvimento do projeto são descritas a seguir: - Atividade 1: Sintetizar as nanoestruturas de ZnO com diferentes 
ƳƻǊŦƻƭƻƎƛŀǎΦ ό5ǳǊŀœńƻΥ н ƳŜǎŜǎΣ лмκлнκнл ς омκлоκнлύ π !ǘƛǾƛŘŀŘŜ нΥ 5ŜǇƻǎƛǘŀǊ ŀǎ ƴŀƴƻŜǎǘǊǳǘǳǊŀǎ ƴƻ ŦƻǊƳŀǘƻ ŘŜ ŦƛƭƳŜ ǳǎŀƴŘƻ ŀ ǘŞŎƴƛŎŀ ŘŜ άǎǇƛƴ ŎƻŀǘƛƴƎέΣ ŎƻƴǘǊƻƭŀƴŘƻ ƻǎ 
ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ ŎƻƳƻ ǘŜƳǇƻΣ ǾŜƭƻŎƛŘŀŘŜ ŘŜ Ǌƻǘŀœńƻ Ŝ ŎƻƴǘǊƻƭŜ ŘŜ ƎƻǘŜƧŀƳŜƴǘƻΦ ό5ǳǊŀœńƻΥ м ƳşǎΣ лмκлпκнл ς олκлпκнлύ π !ǘƛǾƛŘŀŘŜ оΥ /ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀǊ ŀǎ ǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜǎ 
estruturais utilizando difração de raios-X; e as propriedades morfológicas e a espessura dos filmes utilizando microscopia eletrônica de varredura. (Duração: 2 meses, 
лмκлрκнл ς олκлсκнлύ π !ǘƛǾƛŘŀŘŜ пΥ 5ŜǘŜǊƳƛƴŀǊ ŀ ǉǳŀƭƛŘŀŘŜ Řŀǎ ǎǳǇŜǊŦƝŎƛŜǎ Ŝ ǊǳƎƻǎƛŘŀŘŜ ǳǎŀƴŘƻ ƳƛŎǊƻǎŎƻǇƛŀ ŘŜ ŦƻǊœŀ ŀǘƾƳƛŎŀΦ ό5ǳǊŀœńƻΥ м ƳşǎΣ лмκлтκнл ς омκлтκнлύ π 
Atividade 5: Estudar as propriedades magnéticas das nanoestruturas de ZnO geradas por defeitos via medidas de ressonância paramagnética eletrônica. (Duração: 1 mês, 
лмκлуκнл ς омκлуκнлύ π !ǘƛǾƛŘŀŘŜ сΥ 9ǎǘǳŘŀǊ ƻǎ ŜŦŜƛǘƻǎ Řŀǎ ŘƻǇŀƎŜƴǎΣ ǘǊŀǘŀƳŜƴǘƻǎ ǘŞǊƳƛŎƻǎΣ ǘŀƳŀƴƘƻ Řŀǎ ǇŀǊǘƝŎǳƭŀǎΣ Ŝ ŜǎǇŜǎǎǳǊŀ Řƻǎ ŦƛƭƳŜǎ ǎƻōǊŜ ƻ άƎŀǇέ ŘŜ ŜƴŜǊƎƛŀ Ŝ 
ǘǊŀƴǎƛœƿŜǎ ŜƭŜǘǊƾƴƛŎŀǎ ǳǎŀƴŘƻ ŜǎǇŜŎǘǊƻǎŎƻǇƛŀ ¦±π±ƛǎ Ŝ ŦƻǘƻƭǳƳƛƴŜǎŎşƴŎƛŀΦ ό5ǳǊŀœńƻΥ н ƳŜǎŜǎΣ лмκлфκнл ς омκмлκнлύ π !ǘƛǾƛŘŀŘŜ тΥ 9ǎǘǳŘƻǎ ŘŜ ŦƻǘƻƭǳƳƛƴŜǎŎşƴŎƛŀ ǾŀǊƛŀƴŘƻ 
ƻ ŎŀƳǇƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻ Řŀǎ ƴŀƴƻŜǎǘǊǳǘǳǊŀǎ ŘŜ ½ƴhΦ ό5ǳǊŀœńƻΥ н ƳŜǎŜǎΣ лмκммκнл ς омκмнκнлύ π !ǘƛǾƛŘŀŘŜ уΥ tǊŜǇŀǊŀœńƻ ŘŜ ƳŀƴǳǎŎǊƛǘƻǎ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻΣ ŀǇƾǎ ŘŜ с ƳŜǎŜǎ Řƻ 
ƛƴƝŎƛƻ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ό5ǳǊŀœńƻΥ с ƳŜǎŜǎΣ лмκлуκнл ς омκлмκнмύΦ

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: Para controlar as propriedades funcionais dos materiais em nanoescala é necessário controlar não apenas sua composição, mas também sua estrutura de 
ŘŜŦŜƛǘƻǎΦ Lǎǎƻ ŀǇƻƴǘŀ ǇŀǊŀ ǳƳŀ ǉǳŜǎǘńƻ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘŜτŎƻƳƻ ŘŜǎŎǊƛǘƻ ŜƳ ǳƳ ŘŜ ƴƻǎǎƻǎ ŀǊǘƛƎƻǎ ό!ǇǇƭƛŜŘ {ǳǊŦŀŎŜ {ŎƛŜƴŎŜ ппуΣ спс όнлмуύύΣ ŀƭƎǳƳŀǎ ǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜǎπŎƘŀǾŜ Řƻ 
ZnO podem depender não apenas de propriedades intrínsecas como a estrutura cristalina e composição mas também da morfologia e, por sua vez, do tipo e quantidade 
de defeitos. Nesse trabalho foi mostrado que a morfologia da nanoestrutura influencia as propriedades fotocatalíticas do semicondutor devido à estrutura de defeitos de 
dependência morfológica resultante das características do processo de síntese. A eficiência do processo de fotodegradação, e de outras propriedades físicas e químicas, 
pode então ser controlada pelo tipo de defeito e, portanto, da escolha adequada da morfologia das nanoestruturas de ZnO. Usando as técnicas de espectroscopia de 
ressonância paramagnética, fotoluminescência com variação de temperatura e de campo magnético é possível correlacionar as bandas de emissão do ZnO e os tipos de 
defeitos para decifrar sua origem. Estes resultados permitiram determinar, junto com trabalhos futuros na degradação fotocatalítica, os defeitos e tipo de estruturas que 
aumentam a eficiência nos processos de degradação. Importante frisar que o estudo na origem dos defeitos em semicondutores é uma área ativa e de grande interesse 
em varias aplicações para conversão de energia solar e fotocatálise. 2. Objetivo geral: Estabelecer uma relação direta entre a emissão/absorção dos filmes de 
nanoestruturas de ZnO em relação aos parâmetros utilizados no crescimento, à morfologia e os diferentes tipos de defeitos visando o desenvolvimento de aplicações mais 
eficientes para conversão de energia solar e fotocatálise. 2.1. Objetivos específicos - Sintetizar as nanoestruturas de ZnO com diferentes morfologias. - Depositar as 
ƴŀƴƻŜǎǘǊǳǘǳǊŀǎ ƴƻ ŦƻǊƳŀǘƻ ŘŜ ŦƛƭƳŜ ǳǎŀƴŘƻ ŀ ǘŞŎƴƛŎŀ ŘŜ άǎǇƛƴ ŎƻŀǘƛƴƎέΣ ŎƻƴǘǊƻƭŀƴŘƻ ƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ ŎƻƳƻ ǘŜƳǇƻΣ ǾŜƭƻŎƛŘŀŘŜ ŘŜ Ǌƻǘŀœńƻ Ŝ ŎƻƴǘǊƻƭŜ ŘŜ 
gotejamento. - Caracterizar as propriedades estruturais utilizando difração de raios-X. - Caracterizar as propriedades morfológicas e a espessura dos filmes utilizando 
microscopia eletrônica de varredura. - Determinar a qualidade das superfícies e rugosidade usando microscopia de força atômica. - Estudar as propriedades magnéticas 
geradas por defeitos das nanoestruturas de ZnO, via medidas de ressonância paramagnética eletrônica. - Estudar os efeitos da morfologia, tamanho das partículas, e 
ŜǎǇŜǎǎǳǊŀ Řƻǎ ŦƛƭƳŜǎ ǎƻōǊŜ ƻ άƎŀǇέ ŘŜ ŜƴŜǊƎƛŀ Ŝ ǘǊŀƴǎƛœƿŜǎ ŜƭŜǘǊƾƴƛŎŀǎ ǳǎŀƴŘƻ ŦƻǘƻƭǳƳƛƴŜǎŎşƴŎƛŀ ŎƻƳ ǾŀǊƛŀœńƻ Řŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ Ŝκƻǳ ŎŀƳǇƻ ƳŀƎƴŞǘƛŎƻΦ оΦ aŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ 
da pesquisa: Para desenvolver este projeto há uma série de etapas que devem ser consideradas, iniciando pela síntese dos materiais, sua deposição em formato de filmes 
ǳǎŀƴŘƻ ŀ ǘŞŎƴƛŎŀ ŘŜ άǎǇƛƴ ŎƻŀǘƛƴƎέ Ŝ ǎǳŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀœƿŜǎ ŜǎǘǊǳǘǳǊŀƛǎΣ ƽǇǘƛŎŀǎ Ŝ ƳŀƎƴŞǘƛŎŀǎΦ bŀ ǎŜǉǳşƴŎƛŀ ǎŜǊńƻ ŘŜǎŎǊƛǘƻǎ ŜƳ ŘŜǘŀƭƘŜǎ ƻǎ ŘŜǎŀŦƛƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ Ŝ 
tecnológicos para alcançar os objetivos propostos. 3.1. Síntese dos materiais: As nanoestruturas de ZnO serão produzidas pelo método de precipitação controlada usando 
diferentes solventes de síntese e lavagem para o controle da morfologia. Serão feitos tratamentos térmicos das nanopartículas após a síntese para eliminar materiais 
orgânicos e em temperaturas que não afetem a qualidade cristalina, que é um parâmetro importante que pode influenciar a sua estrutura de defeitos. Os filmes 
ƴŀƴƻǇŀǊǘƛŎǳƭŀŘƻǎ ŘŜ ½ƴh ǎŜǊńƻ ǇǊƻŘǳȊƛŘƻǎ ǇƻǊ άǎǇƛƴ ŎƻŀǘƛƴƎέΣ ŎƻƴǘǊƻƭŀƴŘƻ ƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ ŎƻƳƻ ǘŜƳǇƻΣ ǾŜƭƻŎƛŘŀŘŜ ŘŜ Ǌƻǘŀœńƻ Ŝ ŎƻƴǘǊƻƭŜ ŘŜ ƎƻǘŜƧŀƳŜƴǘƻΦ 
 
3.2. Caracterização dos materiais: As propriedades estruturais das amostras de ZnO serão determinadas via difração de raios-X. As propriedades morfológicas, tamanho 
das nanopartículas e dispersão de tamanhos serão determinados por microscopia eletrônica de transmissão de baixa e alta resolução. A espessura dos filmes será 
determinada por microscopia eletrônica de varredura e a qualidade das superfícies e rugosidade será determinada por microscopia de força atômica. Uma vez que a 
estrutura de defeitos de ZnO pode gerar propriedades magnéticas que dependem de parâmetros como tamanho das partículas, temperatura de tratamento e espessura 
do filme, estas propriedades serão estudadas via medidas de ressonância paramagnética eletrônica. Os efeitos das dopagens, tratamentos térmicos, tamanho das 
ǇŀǊǘƝŎǳƭŀǎΣ Ŝ ŜǎǇŜǎǎǳǊŀ Řƻǎ ŦƛƭƳŜǎ ǎƻōǊŜ ƻ άƎŀǇέ ŘŜ ŜƴŜǊƎƛŀ Ŝ ǘǊŀƴǎƛœƿŜǎ ŜƭŜǘǊƾƴƛŎŀǎ ǎŜǊńƻ ŜǎǘǳŘŀŘŀǎ ǎƛǎǘŜƳŀǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ŦƻǘƻƭǳƳƛƴŜǎŎşƴŎƛŀΦ 9ǎǇŜŎƛŦƛŎŀƳŜƴǘŜΣ 
esta última técnica será empregada desde ambientes criogênicos até temperatura ambiente, pois assim será feito um mapeamento completo das propriedades físicas.  4. 
Resultados esperados: Estabelecer uma relação direta entre a emissão/absorção dos filmes e os parâmetros utilizados no crescimento e a morfologia das nanopartículas, 
e determinar os diferentes tipos de defeitos e sua influência na emissão óptica do semicondutor. Os trabalhos gerados deverão ser divulgados através de artigos 
especializados na área de semicondutores, e em conferências nacionais e internacionais. 5. Viabilidade técnica e econômica: Naturalmente este projeto demanda certos 
materiais, equipamentos e colaborações para atingir os objetivos propostos. Os materiais para sintetizar as nanoestruturas serão disponibilizados pelos pesquisadores 
colaboradores a este projeto: Dra. Marly Montero Muñoz e Dr. José A. H. Coaquira, professores da Universidade de Brasília (UnB) que fazem parte do Laboratório de 
Síntese de Nanomateriais e Caracterização Magnética do Instituto de Física e possuem vasta experiência na síntese e fabricação de materiais e no estudo das 
propriedades magnéticas de diferentes tipos de materiais semicondutores. Além disso, o laboratório possui todos os equipamentos de síntese, fabricação de filmes (spin 
coating), caracterização estrutural e caracterização magnética. Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) haverá a colaboração do Prof. Dr. Marcio Daldin Teodoro 
membro do Grupo de Nanoestruturas Semicondutoras do Departamento de Física. Este grupo possui vasta experiência em estudos das propriedades ópticas de diferentes 
tipos de materiais semicondutores, tendo desenvolvido técnicas e a instrumentação necessárias para as medidas de fotoluminescência resolvida no tempo propostas para 
desenvolver este projeto. Salienta-se que existe uma colaboração já estabelecida entre as partes, iniciada em 2017. Embora recente, os grupos possuem em comum um 
artigo publicado no periódico Applied Surface Science [448, 646 (2018)], que em um ano de publicação, gerou 10 citações até o momento. Um segundo trabalho foi 
recentemente submetido para o mesmo jornal, e está em fase de avaliação. Outros diversos manuscritos estão em fase final de preparação para submissão breve. 
Portanto, a bem estabelecida colaboração com pesquisadores de diferentes expertises que gravitam este projeto certamente fornece os ingredientes necessários para 
que a proposta seja realizada com sucesso dentro dos prazos estabelecidos.
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Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: As universidades corporativas representam um avanço da educação corporativa. Centros de capacitação e espaços de aprendizagem organizacionais 
estão sendo criados em busca do aprimoramento das competências dos colaboradores e da própria empresa. Para Morais (2017) a expansão da utilização da educação 
corporativa se deve ao fato das organizações terem percebido que deveriam ser capazes de promover o processo de aprendizagem vinculado às metas e resultados 
estratégicos da instituição. A capacitação nas empresas ainda é um assunto incipiente. As empresas recrutam profissionais capacitados oriundos das universidades 
tradicionais. A relevância da universidade tradicional é cultural na capacitação dos indivíduos. Todavia, Vergara (2000) afirma que as universidades tradicionais não 
acompanham e, muito menos, antecipam-se à velocidade das mudanças no ambiente de negócios e das inovações tecnológicas. Para Soares (2004) as universidades 
corporativas são uma tendência irreversível no mundo empresarial. Nesse sentido, o presente anteprojeto tem como problema de pesquisa o seguinte questionamento: 
Quais são as principais universidades corporativas brasileiras e de que maneira elas contribuem para o aprimoramento das competências individuais e organizacionais? 
Treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações é um ritual antigo que passou por transformações. A principio, treinamento e desenvolvimento (T&D) era 
focado no cargo e nas habilidades técnicas dos indivíduos. Atualmente, as universidades corporativas debruçam-se no ideal do aprimoramento de pessoas e da educação 
corporativa, com foco na gestão por competências. Nesse sentido, a presente investigação buscará compreender os impactos das universidades corporativas brasileiras, 
identificando suas características, seus programas de aprendizagem, as avaliações, resultados e impactos dos programas treinamentos e desenvolvimentos, entre outros. 
A pesquisa justifica-se pela ampliação das universidades corporativas no Brasil. Castro e Eboli (2013) afirmam que no Brasil houve um maior número de ações 
educacionais, mais funcionários na organização e ampliação da atuação da universidade corporativa. Para os autores, a universidade corporativa é uma das ferramentas 
para expandir o horizonte de aprendizado.   Existem poucas pesquisas sobre a avaliação dos resultados e impactos dos programas de aprendizagem propostos pelas 
universidades corporativas. O Brasil ainda carece de muitas mudanças no que diz respeito às oportunidades que oferece para os trabalhadores na área de treinamento 
(MOURÃO,2009). Quanto à relevância dessa pesquisa, destaca-se que há uma carência de trabalhos sobre o tema, sob a ótica brasileira, visto que a universidade 
corporativa é um fenômeno recente, que demanda investimentos, mudança de cultura organizacional e iniciativa da cúpula administrativa e da gestão de pessoas. De 
acordo com Alperstedt (2001) O processo de aprendizagem deixou de ser um valor agregado para tornar-se uma estratégia de desenvolvimento organizacional, 
garantindo a sobrevivência da empresa. 2. OBJETIVOS: Tem-se como objetivo geral: Analisar o panorama das universidades corporativas brasileiras sob a ótica da 
educação corporativa e de seus impactos nas organizações e na sociedade contemporânea. E como objetivos específicos: a) Realizar ampla revisão da literatura acerca da 
evolução das universidades corporativas brasileiras; b) Mapear as principais universidades corporativas brasileiras e seus programas de aprendizagem; c) Analisar os 
principais modelos de sistemas de desenho instrucional e de análise da necessidade de treinamento presentes nos programas de aprendizagem; d) Avaliar a efetividade 
dos mecanismos internos de avaliação dos treinamentos realizados e os resultados dos programas de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa (TD&E) das 
universidades corporativas nas empresas e e) Identificar se os programas de treinamento e desenvolvimento das universidades corporativas brasileiras contribuem para o 
aumento da competitividade, eficiência, produtividade, capacidade de adaptação e inovação.  3. METODOLOGIA DA PESQUISA: A presente investigação caracteriza-se 
por pesquisa qualitativa. Para Flick (2009), a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida. 
Marconi e Lakatos (2011) trazem a reflexão de que as pesquisas qualitativas analisam profundamente um fenômeno. Nesse sentido, a investigação acerca do panorama 
das universidades corporativas brasileiras exigirá um olhar analítico e complexo sob essa realidade. Uma profunda pesquisa bibliográfica será realizada para a 
compreensão e reposta aos objetivos do estudo. Serão analisados e coletados artigos científicos das revistas nacionais (Qualis A1, A2 e B2) e internacionais, além de 
pesquisas em bases de dados e bibliotecas, fontes secundárias, artigos, dissertações, teses e livros. Assim, será possível mapear e identificar as principais universidades 
corporativas brasileiras e seus programas de aprendizagem. De acordo com Marconi e Lakatos (2011) a pesquisa documental é a coleta dos dados está restrita a 
documentos escritos ou não escritos, como imagens, por exemplo. A coleta de dados será efetuada junto a fontes primárias e secundárias. A natureza do anteprojeto 
caracteriza-se por descritiva e exploratória. O estudo caracteriza-se como exploratório, pelo caráter de ineditismo, e descritivo, por ser capaz de apresentar com detalhes 
o ambiente da pesquisa. Nesse sentido, para a análise dos resultados e impactos dos treinamentos das  universidades corporativas brasileiras, será utilizado como base o 
modelo de Abbad e Mourão (2012) composto das seguintes etapas: a) definir os construtos de interesse de acordo com um modelo; b) listar indicadores de avaliação e 
escolher fontes de informação; c) escolher fontes e instrumentos de medida; d) construir e validar instrumentos de medida; e) escolher avaliadores; f) escolher 
procedimentos de coleta e análise de dados; g) coletar dados e analisar os resultados e avaliar necessidades; h) relatar, divulgar e validar os resultados e i) propor 
programas de TD&E compatíveis com as necessidades das universidades corporativas brasileiras. O modelo propõe uma análise prospectiva de necessidades e a 
hierarquização das necessidades, visando à elaboração de currículos e trilhas de aprendizagem contínua (ABBAD e MOURÃO, 2012). Assim, na presente investigação, será 
realizada a análise de conteúdo dos modelos de sistemas de desenho instrucional e de análise da necessidade de treinamento identificados nos programas de 
aprendizagem. Por fim, as diferentes fases da análise de conteúdo serão organizadas em três polos: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos 
resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 1977).  4. RESULTADOS ESPERADOS; A presente investigação buscará responder todos os objetivos de pesquisa. Acredita-
se que os resultados da pesquisa mapearão a importância da educação corporativa nas organizações brasileiras. Além disso, a pesquisa identificará quantas universidades 
corporativas atuam de forma a buscar resultados organizacionais efetivos.  5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: não haverão custos, pois trata-se de uma revisão 
literária.
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ω [ŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎƻΥ C9± π h¦¢ нлнл ω 9ƴǾƛƻ Řƻ ǇŀǊŜŎŜǊ Řƻ /9tΥ C9± нлнл ω /ŀǇŀŎƛǘŀœńƻ Řŀ ŜǉǳƛǇŜ ǇŀǊŀ ŎƻƭŜǘŀΥ C9± π a!w нлнл ω /ƻƭŜǘŀ ŘŜ ŘŀŘƻǎΥ !.w π W¦[ 
нлнл ω tǊƻŎŜǎǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ ǘŀōǳƭŀœńƻ Řƻǎ ŘŀŘƻǎΥ a!L π !Dh нлнл ω !ƴłƭƛǎŜ ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎŀΥ {9¢ нлнл ω 9ƭŀōƻǊŀœńƻ Řƻǎ ŀǊǘƛƎƻǎΥ h¦¢ π 59½ нлнл ω 9ƴŎŀƳƛƴƘŀǊ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻΥ 
bh± нлнл π W!b нлнм ω {ǳōƳƛǎǎńƻ ŘŜ ǊŜǎǳƳƻ ŀƻ {ŜƳƛƴłǊƛƻ ŘŜ tŜǎǉǳƛǎŀ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻΥ !.w π a!L нлнл ω 9ƴǾƛƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ŜȄǘŜǊƴŀΥ !Dh нлнл Ŝ W!b 
нлнм ω {ǳōƳƛǎǎńƻ ŀ ƽǊƎńƻǎ ŘŜ ŦƻƳŜƴǘƻ ƻǳ ŜƳǇǊŜǎŀǎΥ h¦¢ нлнл ω tŀƭŜǎǘǊŀ ƻǳ ǿƻǊƪǎƘƻǇΥ a!L Ŝ h¦¢ нлнлΦ ω wŜƭŀǘƽǊƛƻǎ ǇŀǊŎƛŀƛǎΥ !.wΣ W¦[ Ŝ h¦¢ нлнлΦ ω wŜƭŀǘƽǊƛƻ ŦƛƴŀƭΥ 
JAN 2021

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Pessoas com pronação excessiva ou tardia apresentam alterações na estabilização de estruturas importantes no pé, causando distribuição de cargas 
anormais durante a fase de apoio da marcha. Essa distribuição anormal pode causar alterações ascendentes nos membros inferiores e deixar o sistema 
musculoesquelético mais susceptível a sobrecargas em locais indesejados, contribuindo assim, para o surgimento de lesões (SOUZA et al., 2011). Esse padrão de 
movimento atípico pode aumentar o risco de lesão por over use (LEVINGER et al., 2010), como a síndrome do estresse tibial medial (HÖSL et al., 2014; NEAL et al., 2014) e 
lesão do ligamento cruzado anterior (RATH et al., 2015). Além disso, a pronação excessiva ou tardia pode aumentar o ângulo de projeção frontal do joelho (valgo 
dinâmico) (BITTENCOURT et al., 2012; LACK et al., 2014) que se relaciona a síndrome da dor patelofemoral (MYER et al., 2010). Todas essas repercussões clínicas elevam o 
custo em cuidados com saúde (TEYHEN et al., 2013). Lesões relacionadas a essa disfunção de movimento comprometem principalmente a população de atletas, 
dançarinos e militares com uma incidência de até 35% (RESHEF; GUELICH, 2012). Nesse contexto, é comum o afastamento da prática esportiva ou atividade 
desempenhada (ARAUJO et al., 2015), com possibilidade de ocorrer redução da qualidade de vida de forma temporária ou definitiva. Considerando as consequências 
clínicas geradas pela pronação excessiva ou tardia ver-se a importância de realizar intervenções para buscar correção dessa condição. Nesse contexto, o fisioterapeuta 
pode utilizar diversos recursos terapêuticos e dentre eles estão as bandagens terapêuticas. As bandagens podem ser rígidas, elásticas e hiperelásticas, e ambas podem ser 
aplicadas com o objetivo de corrigir a pronação excessiva ou tardia. A bandagem rígida pode reduzir o movimento de pronação e essa correção ocorre principalmente no 
retro pé (CHEUNG; CHUNG; NG, 2011;  NEWELL; SIMON; DOCHERTY, 2015;  O'SULLIVAN et al., 2008;  RODRIGUES et al., 2014). Contudo, esse tipo de bandagem pode 
restringir o movimento do pé como um todo e dificultar a realização de atividades funcionais (O'SULLIVAN et al., 2008). Nesse aspecto, as bandagens elásticas e 
hiperelásticas parecem ser uma boa opção por possibilitar maior liberdade de movimento, e com sua elasticidade poderia promover assistência mecânica (aceleração e 
desaceleração) para o movimento (SMITH; COATES; CREABY, 2014). Contudo, ainda não estão claro na literatura os efeitos das bandagens elásticas ou hiperelásticas 
sobre a pronação excessiva ou tardia (AGUILAR et al., 2015;  LUQUE-SUAREZ et al., 2014). Observando a carência de estudos relacionados as bandagens terapêuticas, o 
objetivo deste estudo é verificar o efeito da bandagem elástica e hiperelástica na pronação excessiva de adultos jovens universitários. OBJETIVO GERAL: Verificar o efeito 
Řŀ ōŀƴŘŀƎŜƳ ŜƭłǎǘƛŎŀ Ŝ ƘƛǇŜǊŜƭłǎǘƛŎŀ ƴŀ ǇǊƻƴŀœńƻ ŜȄŎŜǎǎƛǾŀ ŘŜ ŀŘǳƭǘƻǎ ƧƻǾŜƴǎ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻǎΦ h.W9¢L±h{ 9{t9/NCL/h{Υ ω LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ŀ ǇǊŜǾŀƭşƴŎƛŀ Řŀ ǇǊƻƴŀœńƻ ŜȄŎŜǎǎƛǾŀ 
ŜƳ ŀŘǳƭǘƻǎ ƧƻǾŜƴǎΤ ω LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ǇƻǎǎƝǾŜƛǎ ŀƭǘŜǊŀœƿŜǎ ŘŜ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ƴƻǎ ƳŜƳōǊƻǎ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜǎ ŜƳ ŘŜŎƻǊǊşƴŎƛŀ Řŀ ǇǊƻƴŀœńƻ ŜȄŎŜǎǎƛǾŀΤ ω ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛŘŀŘŜ Ŝ 
ŜǎǇŜŎƛŦƛŎƛŘŀŘŜ ŘŜ ǘŜǎǘŜǎ ŎƭƝƴƛŎƻǎπŦǳƴŎƛƻƴŀƛǎ ǇŀǊŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ŀ ǇǊƻƴŀœńƻ ŜȄŎŜǎǎƛǾŀ ŎƻƳǇŀǊŀƴŘƻ ŎƻƳ ƻ ǇŀŘǊńƻ ƻǳǊƻ ŘŜ ŀǾŀƭƛŀœńƻ Řƻ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻΤ ω ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ŜŦŜƛǘƻ Řŀ 
ōŀƴŘŀƎŜƳ ŜƭłǎǘƛŎŀ ƴŀ ǇǊƻƴŀœńƻ ŜȄŎŜǎǎƛǾŀ Řƻ ǘƻǊƴƻȊŜƭƻπǇŞ Ŝ ŘŜƳŀƛǎ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻǎ ƴƻǎ aaLLΤ ω ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ŜŦŜƛǘƻ Řŀ ōŀƴŘŀƎŜƳ ƘƛǇŜǊŜƭłǎǘƛŎŀ ƴŀ ǇǊƻƴŀœńƻ ŜȄŎŜǎǎƛǾŀ Řƻ 
tornozelo-pé e demais movimentos nos MMII. MATERIAIS E MÉTODOS:  AMOSTRA A amostra do presente estudo será composta por estudantes e docentes de 
ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŎǳǊǎƻǎ Řƻ /ŜƴǘǊƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻ 9ǎǘłŎƛƻ ŘŜ .ǊŀǎƝƭƛŀ Ŝ ƻǳǘǊŀǎ L9{ Řƻ 5ƛǎǘǊƛǘƻ CŜŘŜǊŀƭΦ  /wL¢;wLh{ 59 Lb/[¦{%h  ω !ǳǘƻǊƛȊŀǊ ŀ ŀǾŀƭƛŀœńƻ Ŝ ƻ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻ ǇƻǊ ƳŜƛƻ 
Řƻ ¢ŜǊƳƻ /ƻƴǎŜƴǘƛƳŜƴǘƻ [ƛǾǊŜ Ŝ 9ǎŎƭŀǊŜŎƛŘƻΤ ŘŜ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ ŀ ǊŜǎƻƭǳœńƻ /hb9tκ/b{ bȏΦ пссκнлмнΤ ω {ŜǊ ŜǎǘǳŘŀƴǘŜ ŘŜ ŀƭƎǳƳ ŎǳǊǎƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊ Řƻ /ŜƴǘǊƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻ 
9ǎǘłŎƛƻ ŘŜ .ǊŀǎƝƭƛŀ ƻǳ ƻǳǘǊŀǎ L9{ Řƻ 5CΣ ŎƻƳ ŦŀƛȄŀ ŜǘłǊƛŀ ŜƴǘǊŜ му ŀ ол ŀƴƻǎΤ  ω !ǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ƝƴŘƛŎŜ ŘŜ Ƴŀǎǎŀ ŎƻǊǇƽǊŜŀ ŜƴǘǊŜ муΣс Ŝ нпΣф YƎκƳчΤ  ω bńƻ ǘŜǊ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻ ŘŜ 
ƭŜǎƿŜǎ ƴƻǎ ǵƭǘƛƳƻǎ с ƳŜǎŜǎ ƴƻǎ ƳŜƳōǊƻǎ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜǎΤ  ω !ǇǊŜǎŜƴǘŀǊΣ ǇŜƭƻ ƳŜƴƻǎΣ ǳƳ Řƻǎ ǇŞǎ ǇǊƻƴŀŘƻǎ ƴƻ Cƻƻǘ tƻǎǘǳǊŜ LƴŘŜȄ җ с  όw95ahb5Σ !b¢Ihb¸Τ /w!b9Τ a9b½Σ 
нллуύΣ  ǾŀƭƛŘŀŘƻ Ŝ ŎƻƳ ōƻƴǎ ƝƴŘƛŎŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛŀōƛƭƛŘŀŘŜΦ /wL¢;wLh{ 59 9·/[¦{%h  ω IƛǎǘƽǊƛŎƻ ŘŜ ƭŜǎƿŜǎ ƳǳǎŎǳƭƻŜǎǉǳŜƭŞǘƛŎŀǎ Ŝκƻǳ ƴŜǳǊƻƭƽƎƛŎŀǎ ǉǳŜ ǇƻǎǎŀƳ ŀŦŜǘŀǊ ŀ 
ƳŀǊŎƘŀΤ  ω !ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜƳ ŀƭŜǊƎƛŀ ŀ ŀƭƎǳƳ ǘƛǇƻ ŘŜ ōŀƴŘŀƎŜƳ ƻǳ ǘŜŎƛŘƻΣ ŀǾŀƭƛŀŘƻ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǘŜǎǘŜ ŘŜ ŀƭŜǊƎƛŀΤ  ω ¢ŜǊ ŘƻŜƴœŀǎ ŎǳǘŃƴŜŀǎ ƻǳ ƳŀƭƛƎƴŀǎ Ŝ ƛƴŦŜŎœƿŜǎ ōŀŎǘŜǊƛŀƴŀǎ 
ƴƻ ƭƻŎŀƭ ŀ ǎŜǊŜƳ ŀǇƭƛŎŀŘŀǎ ŀǎ ōŀƴŘŀƎŜƴǎΤ  ω !ǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ǉǳŜƛȄŀ ŘŜ ŘƻǊ ƻǳ ǉǳŀƭǉǳŜǊ ǎƛƴŀƭ ŘŜ ƭŜǎńƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ŀǎ ŀǾŀƭƛŀœƿŜǎΤ  ω CŀȊŜǊ ǳǎƻ ŘŜ ƳŜŘƛŎŀƳŜƴǘƻ ǉǳŜ ǇǊŜƧǳŘƛǉǳŜ ƻ 
ŜǉǳƛƭƝōǊƛƻΣ ŎƻƳƻ ǎŜŘŀǘƛǾƻ ƻǳ ƘƛǇƴƽǘƛŎƻΤ  ω LƴƎŜǎǘŀ ŘŜ ōŜōƛŘŀǎ ŀƭŎƻƽƭƛŎŀǎ ƴŀǎ пу ƘƻǊŀǎ ŀƴǘŜǊƛƻǊŜǎ Ł ŀǾŀƭƛŀœńƻΤ  Lb{¢w¦a9b¢h{ {ŜǊł ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀŘƻ ƻ Ƴŀǎǎŀ Ŝ ŜǎǘŀǘǳǊŀ ŎƻƳ 
estadiômetro e balança, exame antropométrico com fita métrica e paquímetro, avaliação da força com dinamômetro manual e amplitude de movimento com goniômetro 
digital. Para avaliação do movimento serão fixados marcadores reflexivos na pele, de acordo com o Oxford Foot Model (padrão ouro para avaliar cinemática no tornozelo-
pé) (LEVINGER et al., 2010). A filmagem será realizada durante a marcha auto-selecionada, com pés descalços, numa pista de 8 metros. Durante o percurso, os 
participantes pisarão sobre duas plataformas força (AMTI® modelo OR6; OR7), posicionadas ao longo da pista, sendo na primeira com o pé direito e na segunda com o 
esquerdo. As filmagens serão feitas por duas câmeras VHS nas vistas sagital e frontal e seis câmeras de infravermelho Pulmix® (modelo TM 6701AN). Os dados da análise 
de marcha serão processados pelo software Motus 9.2®. No sistema serão dispostos dados cinemáticos da seguinte forma: inversão/eversão do retropé em relação à 
perna e adução/abdução do antepé em relação à perna. Esses movimentos serão calculados com base nos eixos cardinais (KADABA; RAMAKRISHNAN; WOOTTEN). Além 
disso, calcular-se-á a deformação do arco longitudinal medial (BENCKE et al., 2012). A fase de apoio da marcha será disposta em porcentagem (progressão do ciclo) no 
eixo X dos gráficos, e os movimentos de cada articulação ficarão dispostos de forma oposta no eixo Y. Os dados da pesquisa serão utilizados exclusivamente para fins 
acadêmicos e publicação, ambos preservando a identidade dos participantes. PROCEDIMENTOS Todos os voluntários assinarão um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Após os participantes serem devidamente incluídos no estudo, serão formados dois grupos: Bandagem Elástica (BE) e Bandagem Hiperelástica (BH) todos com 
a alocação aleatória eletrônica (https://www.randomizer.org/). Cada participante receberá todas as técnicas com um intervalo entre elas determinado após o estudo 
piloto, minimizando assim o efeito de uma técnica sobre a outra. O estudo contará com um controle interno (membro não dominante), que não receberá nenhuma 
intervenção (GC) e será avaliado da mesma forma. O membro que receberá as intervenções será o que apresentar maior grau de pronação. Inicialmente será feita uma 
higienização do local de aplicação com papel toalha e álcool com 70% de concentração para procedimentos esterilizados. Para padronizar o estiramento da bandagem 
elástica e hiperelástica será utilizado um torquimetro no momento da aplicação das bandagens, e será utilizado metade da força necessária para estirar a bandagem ao 
máximo.  A bandagem elástica será aplicada de acordo com técnica de correção funcional (efeito mecânico). Será utilizada a marca Kinesio® Taping Tex Gold FP, 
constituída de algodão, livre de látex e cola hipoalérgica. A bandagem elástica será aplicada com o pé e tornozelo em total dorsiflexão, inversão e adução. A bandagem 
tem sua âncora inicial entre o primeiro e segundo metatarso e segue lateralmente até a superfície plantar, e de forma oblíqua segue até o navicular, cruzando a 
articulação talocural e fixando a âncora final na metade da perna lateralmente. Aplicar-se-á intervenção no grupo BH de forma semelhante ao BE, diferenciando apenas 
no tipo de bandagem aplicada, que será a Dynamic Tape®, a qual possui material altamente elástico, macio, adaptável e não causa irritação. A coleta de dados será 
ǊŜŀƭƛȊŀŘŀ ƴƻ [ŀōƻǊŀǘƽǊƛƻ ŘŜ ŀƴłƭƛǎŜ Řƻ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ƘǳƳŀƴƻ Ŝ ǇǊƻŎŜǎǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ǎƛƴŀƛǎΦ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜ ŘŜ .ǊŀǎƝƭƛŀΣ /ŜƴǘǊƻ ŘŜ 9ƴǎƛƴƻ aŞŘƛƻ п όvbb мпΣ #ǊŜŀ 9ǎǇŜŎƛŀƭ τ 
Ceilândia Sul). CEP: 72220-900, Fone: (61) 3376-0252 / 3107-8421. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O pesquisador e o laboratório possuem todos os materiais 
para a realização deste projeto, não sendo necessária nenhuma compra extra.
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Cronograma:
FEVEREIRO/ 2020: tabulação dos dados; MARÇO/ 2020: tabulação dos dados; ABRIL/ 2020: análise estatística para o primeiro trabalho; MAIO/ 2020: envio do primeiro 
relatório trimestral, e submissão do resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; JUNHO/ 2020: realização da primeira palestra sobre composição corporal no Centro 
Universitário Estácio Brasília, e escrita do primeiro trabalho. JULHO/ 2020: escrita do primeiro trabalho; AGOSTO/ 2020: envio do segundo relatório trimestral, e 
submissão do primeiro trabalho para publicação externa; SETEMBRO/ 2020: análise estatística para o segundo trabalho; OUTUBRO/ 2020: submissão do projeto de 
pesquisa à FAP/DF com objetivo de ampliar o recorte amostral, tornando-o representativo da população brasileira; NOVEMBRO/ 2020: envio do terceiro relatório 
trimestral, e escrita do segundo trabalho; DEZEMBRO/ 2020: realização da segunda palestra sobre composição corporal no Centro Universitário Estácio de Brasília, e 
escrita do segundo trabalho;  JANEIRO/ 2021: submissão do segundo trabalho para publicação externa, e envio do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial (OMS, 2012). O Brasil segue essa mesma tendência e essa realidade pode ser expressa em 
números: no ano de 1960, os idosos com idade superior a 65 anos representavam 2,7% da população; em 2010, este valor subiu para 7,4% (IBGE, 2010); e em 2060, 
segundo projeções, subirá para 26,7%, o que significa que pouco mais de um quarto da população brasileira será de idosos (IBGE, 2013). Associado a esse fenômeno, é 
possível observar uma condição denominada feminização da velhice, o qual se caracteriza por maior longevidade das mulheres, em relação aos homens, e por maior 
representatividade das mesmas (Lebrão, 2007). Esse aumento da população idosa acarreta numa maior incidência de problemas relacionados ao envelhecimento 
(Schramm et al., 2004). Com o avançar da idade, observa-se, por exemplo, mudanças importantes na composição corporal, caracterizando-se pelo aumento da massa 
gorda e concomitante redução da massa livre de gordura (Rosenberg, 1989; Newman et al., 2003). Observa-se, ainda, uma redistribuição desses componentes, resultando 
em um aumento de gordura intra-abdominal, em relação à subcutânea, e em uma maior redução da massa magra periférica, quando comparada com a central 
(Beaufrere e Morio, 2000). A perda importante de massa magra durante o processo de envelhecimento é denominada sarcopenia (Newman et al., 2003), fenômeno o 
qual está diretamente associado à redução de força muscular e funcionalidade em indivíduos idosos (Roubenoff e Castaneda, 2001). O acúmulo excessivo de gordura, por 
sua vez, pode levar a uma condição denominada obesidade, que, segundo a OMS, pode ser definida como o excesso de gordura corporal acumulada com implicações à 
saúde (OMS, 2002). O estudo da composição corporal é de suma importância nas avaliações nutricionais e, dentre os métodos de avaliação existentes, muitos consideram 
a absortometria de raio-x de dupla energia (DEXA) como padrão ouro de avaliação da composição corporal, fornecendo dados de massa gorda e massa livre de gordura 
para todo o corpo e para áreas específicas (Cornier et al., 2011). Cabe ressaltar, no entanto, que o uso de parâmetros de composição corporal na prática clínica exige um 
ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ Řƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ƴƻǊƳŀƛǎ ƻōǘƛŘƻǎ ǇŜƭƻ ƳŜǎƳƻ ƳŞǘƻŘƻ ŘŜ ƳŜŘƛœńƻ ǇŀǊŀ ǳƳŀ ǇƻǇǳƭŀœńƻ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ς ŀƭƎƻ ǉǳŜ ŀƛƴŘŀ ƴńƻ Ş ŜƴŎƻƴǘǊŀŘƻ ƴŀ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ǇŀǊŀ ŀ 
população de mulheres idosas brasileiras. OBJETIVO: Determinar valores de referência para a massa de gordura e a massa livre de gordura em mulheres idosas avaliadas 
pelo DEXA. MÉTODO: Este estudo será conduzido utilizando o banco de dados de um projeto de pesquisa desenvolvido pela pesquisadora proponente. Trata-se de um 
estudo transversal, com amostra de 246 mulheres com idade superior a 60 anos. O recrutamento amostral ocorreu por meio de divulgação em centros de lazer e 
atividade física para pessoas idosas do Distrito Federal, e divulgação nas redes sociais. Os potenciais participantes preencheram um questionário para verificar 
elegibilidade e caracterização da amostra. Foram incluídas apenas voluntárias sem comprometimento cognitivo e independentes funcionais. A composição corporal foi 
mensurada através do DEXA, utilizando um equipamento da marca Lunnar, modelo DPX-IQ (Lunar Corporation, Madison, WI, USA), o qual foi devidamente calibrado de 
acordo com o manual do fabricante. Para a execução do procedimento, as voluntárias retiravam todos os metais (pulseiras, brincos, anéis, etc) e em seguida, 
posicionavam-se em decúbito dorsal sobre a mesa do equipamento, de forma que ficassem totalmente centralizadas. Os membros superiores da participante foram 
posicionados ao longo do corpo, estendidos, sem que houvesse contato com o tronco. Os membros inferiores também permaneciam estendidos. Foram utilizadas fitas de 
velcro posicionadas nos joelhos e acima dos maléolos para manter os membros inferiores próximos e dar suporte aos pés, de forma que ficassem em uma angulação de 
aproximadamente 45º em relação ao plano vertical. As idosas permaneciam nessa posição durante o escaneamento de toda a área corporal. A avaliação durava 
aproximadamente 15 minutos e era efetuada por um avaliador previamente treinado. Após a análise de toda a área corporal, o DEXA possibilita a determinação da 
densidade mineral óssea e dos tecidos. Os tecidos, por sua vez, são fracionados em massa de gordura e massa livre de gordura. Além disso, linhas geradas pelo 
computador com posterior ajuste manual fornecem valores específicos para diferentes regiões corporais. Para estabelecer os valores de referência, os dados serão 
tabulados e os percentis 5, 25, 50, 75 e 95 serão apresentados para todas as variáveis, estratificados por faixa etária (60 a 69 anos e 70 a 79 anos). As análises serão 
conduzidas utilizando o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se, ao final desse estudo, estabelecer valores 
de referência para a massa de gordura e a massa livre de gordura em mulheres idosas avaliadas pelo DEXA. Esses resultados serão publicados em importantes jornais da 
área de nutrição e envelhecimento humano, além de serem apresentados em congressos nacionais e internacionais da área. Com isso, o conhecimento acerca dos valores 
normativos de composição corporal será difundido, propiciando um diagnóstico adequado sobre o estado nutricional de mulheres idosas brasileiras, suportando a escolha 
das melhores condutas terapêuticas. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente estudo se caracteriza por alta viabilidade técnica e financeira, uma vez que os 
procedimentos de coleta de dados foram realizados pela pesquisadora proponente no Laboratório de Imagem da Faculdade de Educação Física da Universidade de 
Brasília, que contava com todos os materiais e equipamentos necessários para a coleta. A tabulação e análise de dados serão executadas pelo próprio pesquisador, com 
auxílio de alunos de iniciação científica, sem nenhum custo adicional para o Centro Universitário Estácio de Brasília. REFERÊNCIAS: BEAUFRERE, B.; MORIO, B. Fat and 
protein redistribution with aging: metabolic considerations. European journal of clinical nutrition, v. 54, p. S48-53, 2000. CORNIER, M.-A. et al. Assessing adiposity a 
scientific statement from the American Heart Association. Circulation, v. 124, n. 18, p. 1996-2019, 2011. IBGE. Censo Populacional 2010: Rio de Janeiro 2010. ______. 
Projeção da População por Sexo e Idade para o Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2013: Rio de Janeiro 2013. LEBRÃO, M. L. O envelhecimento no Brasil: 
aspectos da transição demográfica e epidemiológica. Saúde Coletiva, v. 4, n. 17, p. 135-40, 2007. NEWMAN, A. B. et al. Sarcopenia: alternative definitions and 
associations with lower extremity function. Journal of the American Geriatrics Society, v. 51, n. 11, p. 1602-1609, 2003. ISSN 1532-5415. OMS. The world health report 
2002: reducing risks, promoting healthy life. World Health Organization, 2002.  ______. Good health adds life to years. Global brief for World Health Day, 2012. 
ROSENBERG, I. H. Epidemiologic and methodologic problems in determining nutritional status of older persons. American Journal of Clinical Nutrition, v. 50, n. 5, p. 1121-
мнорΣ мфуфΦ  wh¦.9bhCCΣ wΦΤ /!{¢!b95!Σ /Φ {ŀǊŎƻǇŜƴƛŀτǳƴŘŜǊǎǘŀƴŘƛƴƎ ǘƘŜ ŘȅƴŀƳƛŎǎ ƻŦ ŀƎƛƴƎ ƳǳǎŎƭŜΦ WŀƳŀΣ ǾΦ нусΣ ƴΦ млΣ ǇΦ мнолπмномΣ нллмΦ L{{b ллфуπтпупΦ 
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Cronograma:
CRONOGRAMA  O presente projeto seguirá o cronograma da parte experimental conforme quadro abaixo, com início em fevereiro do ano de 2020 após a devida 
aprovação. '- Pesquisa bibliográfica (Fev20 - Jan21) - Aplicação de questionários (Mar20 - Abr20) - Avaliações (Mar20 - Abr20) - Coleta de dados (Abr20 - Mai20) - 
Análise laboratoriais (Jun20 - Ago20) - Discussão dos resultados (Set20 - Out20) - Elaboração dos artigos (Out20 - Dez20)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Estudos clínicos demonstraram que a detecção, o tratamento e o controle da HAS são fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares (1). 
Nesse aspecto, a prática regular de exercícios físicos também é recomendada como meio de reduzir os valores de PA de repouso (2). O histórico familiar positivo é um 
significante preditor de HAS em membros da família ainda não afetados, indicando que estes indivíduos possuem um maior risco de acometimento dessa doença em 
idades mais jovens que a população em geral (3). A transferência de células imunológicas isoladas de linfonodos ou do baço de animais hipertensos aumenta a PA em 
receptores normotensos (4, 5). Crowley et al., mostrou que as células T são essenciais para o pleno desenvolvimento de HAS dependente de Angiotensina II (Ang II)  em 
ratos scid imunodeficientes (6) e Mattson et al., demonstrou um fenômeno semelhante em ratos RAG1ѐκѐ όǎŜƳ ƭƛƴŦƽŎƛǘƻǎ ŦǳƴŎƛƻƴŀƛǎύόтύΦ  9ƳōƻǊŀ ŀ ǘǊŀƴǎŦŜǊência de 
células B não tenha restaurado a HAS em camundongos RAG1 ѐκѐ ƛƴŦǳƴŘƛŘƻǎ ŎƻƳ !ƴƎ LL όуύΣ ƻ ǉǳŜ ƭŜǾŀ ŀ ŎƻƴŎƭǳƛǊ ǉǳŜ ŀ ŀǘƛǾŀœão de células B parece ser dependente de 
interações altamente específicas com as células T (9) que estão ausentes em animais RAG1 ѐκѐΦ aƻƴƽŎƛǘƻǎ Ŝ ƳŀŎǊƽŦŀƎƻǎ ǘêm sido implicados em vários modelos 
experimentais de HAS (10, 11). Após a ativação, macrófagos e monócitos podem ativar células T via apresentação de antígenos, expressão de ligantes coestimuladores e 
liberação de mediadores que modulam a sua função e/ou quimiotaxia (12, 13). Além disso, as células T com fenótipo efetor acumulam-se no tecido adiposo perivascular 
(PVAT) e rins, e afetam a função endotelial, principalmente reduzindo a biodisponibilidade de NO e aumentando a fibrose vascular (14-17). Curiosamente, uma meta-
análise de dados do Genome-wide association study (GWAS) apontou polimorfismos no gene SH2B3 como preditores significativos da PA sistólica e diastólica. Este gene 
codifica uma proteína adaptadora de linfócitos, lnk (18). Com base nisso, Saleh et al. mostraram que a perda de lnk exacerba a HAS induzida pela Ang II o que leva a 
disfunção renal e vascular. Além disso, ratos deficientes em lnk aumentaram a ativação das células T e a produção de citocinas pró-inflamatórias em comparação aos 
animais selvagens (19). A redução do óxido nítrico (NO) disponível é um passo crítico no desenvolvimento da aterosclerose, hipertensão e eventos vasculares (20). A 
proteína C-reativa (PCR) regula a transcrição da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) em células endoteliais e desestabiliza o mRNA de eNOS (21). A IL-6 é uma 
citocina pleiotrópica sintetizada por células T, macrófagos e células endoteliais que tem diversos papéis fisiológicos, incluindo a mediação tanto de respostas pró-
inflamatórias como de funções citoprotetoras (22). Sabe-se também que a IL-6 prolonga a disfunção endotelial (23, 24). Os mecanismos precisos pelos quais o TNF-ʰ 
influencia a hipertensão são incertos, mas o TNF-ʰ ŘƛƳƛƴǳƛ ƻǎ ƴíveis de mRNA da eNOS aumentando a taxa de degradação, reduzindo consideravelmente sua meia-vida, o 
que causaria uma redução da biodisponibilidade do NO (25, 26). A compreensão desse processo altamente complexo aumentou nos últimos anos, ao reconhecer o papel 
fundamental do endotélio na homeostase vascular (27). A prática regular da atividade física exerce diversos efeitos benéficos sobre fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, incluindo a HAS (28). Ensaios clínicos controlados demonstraram que os exercícios aeróbios, que devem ser complementados pelos resistidos, 
promovem reduções de PA, sendo indicados para a prevenção e o tratamento da HAS (29, 30). O treinamento físico promove o aumento da vasodilatação dependente do 
endotélio (31), que ocorre em virtude de uma maior síntese e atividade da enzima óxido nítrico sintase (eNOS) (32), garantindo o aumento da síntese de óxido nítrico e a 
redução da sua inativação (33). Contudo, ainda não estão claros os mecanismos pelos quais o exercício pode melhorar a saúde vascular e controle da PA (34). A 
diminuição da PA após um período de treinamento tem sido atribuída a um aumento da produção e/ou biodisponibilidade do óxido nítrico (35). Por outro lado, a 
inatividade física está associada com o maior risco de desenvolvimento desta doença (36). OBJETIVOS: O objetivo do presente trabalho será avaliar e comparar 
parâmetros cardiovasculares, hemodinâmicos e de composição corporal à quantificação da expressão de mRNA do gene da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) 
e do gene SH2B3 da proteína adaptadora de linfócitos (lnk) em indivíduos sedentários e fisicamente ativos com histórico familiar positivo ou negativo de hipertensão 
arterial. A hipótese do presente trabalho é que o estilo de vida vida fisicamente ativo seja capaz de modular positivamente os genes estudados. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Será realizado estudo transversal com policiais militares do Estado de São Paulo. Serão selecionados sujeitos do sexo masculino divididos em 4 grupos: indivíduos 
sedentários filhos de pais normotensos (FNS) e sedentários filhos de hipertensos (FHS), indivíduos fisicamente ativos filhos de pais normotensos (FNA) e fisicamente ativos 
filhos de pais hipertensos (FHA).  A análise da composição corporal será realizada por bioimpedância e índice de massa corpórea (IMC).Em seguida será mensurada a 
massa corporal através de balança eletrônica portátil. A estatura será mensurada com um estadiômetro portátil. Para análise da Impedância Bioelétrica (IB) será utilizado 
o analisador de composição corporal tetrapolar Biodynamics Modelo 450. A pressão arterial será aferida pelo método auscultatório através do uso de esfignomanômetro 
aneróide de manguito com os participantes sentados em repouso por pelo menos 5 minutos, conforme especificações da Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010)(37) 
e estetoscópio em perfeita condição para aferição da PA. Extração e controle de qualidade de RNA total - Para extração do RNA será coletada amostra sanguínea em 
tubos de RNA de sangue Tempus TM contendo 6 mL de reagente estabilizante, depois que aproximadamente 3 mL de sangue é coletado no tubo e misturado com o 
reagente, a lise ocorre e o reagente inativa as RNAses celulares e precipita seletivamente o RNA. Para extração do RNA total será utilizado o Kit de isolamento de RNA 
Spin da Tempus TM. Após a coleta, o sangue estabilizado será transferido para um tudo de 50 mL, depois diluído com 1X PBS, sendo vigorosamente agitado por 30 
segundos, logo em seguida é centrifugado a 4°C a 3000 x g (rcf), em seguida, é retirado o sobrenadante e ressuspendido o pellet de RNA. O RNA ressuspenso é transferido 
para o filtro de purificação e depois purificado e eluido usando uma microcentrífuga. A concentração do RNA total e pureza será determinada em NanoDrop 2000 
(Thermo Scientific) com comprimento de onda 260 e 280 nm e as amostras serão armazenadas a -80°C. Síntese do DNA Complementar (cDNA) e PCR em tempo real 
quantitativo (qRT-PCR) - O RNA total será submetido à reação de transcrição reversa utilizando-se o High Capacity cDNA Reverse Transcriptions Kit (Applied Biosystems) 
ǇŀǊŀ ŀ ƻōǘŜƴœńƻ Řƻ Ŏ5b! Ŝ ŜǎǘŜ ǎŜǊł ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀ ǊŜŀœńƻ ŘŜ t/w ŜƳ ǘŜƳǇƻ ǊŜŀƭ ǳǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ƻ ά{¸.w DǊŜŜƴ Yƛǘέ ό!ǇǇƭƛŜŘ .ƛƻǎȅǎǘŜƳǎύΦ tŀǊŀ ŜǎǘŜ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻ ŀǎ 
amostras serão analisadas em triplicata. As reações serão realizadas utilizando-se o termociclador 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems Carlsbad, CA, USA). 
hƭƛƎƻƴǳŎƭŜƻǘƝŘŜƻǎ ƛƴƛŎƛŀŘƻǊŜǎ όάǇǊƛƳŜǊǎ ŦƻǊǿŀǊŘ Ŝ ǊŜǾŜǊǎŜέύ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎ ǇŀǊŀ {Iн.о Ŝ Ŝbh{ ǉǳŜ ǎŜǊńƻ ǳǎŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ŀ ǊŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜǎǘŜ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻΦ tŀǊŀ ƴƻǊƳŀƭƛȊŀœńƻ 
dos dados serão utilizados primers para GAPDH e para a comparação entre os dados entre os grupos, unidades arbitrárias serão calculadas da seguinte forma: Unidade 
Arbitrária = 2 -
UFESP que conta os equipamentos, bem como recursos financeiros para aquisição de material de consumo e demais materiais necessários. Além disto, contamos com a 
colaboração científica dos pesquisadores do supramencionado laboratório que possuem conhecimento e contam com publicações científicas na área do presente projeto. 
O estudo foi devidamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (parecer no 811.235) e do Hospital da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo (parecer nº 01/2015).
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Cronograma:
Fevereiro/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Obtenção e processamento dos resíduos da indústria processadora de polpas (primeira 
ǉǳƛƴȊŜƴŀύΦ !Ǿŀƭƛŀœńƻ Řŀ ŜŦƛŎƛşƴŎƛŀ Řƻǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ ŜȄǘǊŀǘƛǾƻǎ ƴŀ ŜȄǘǊŀœńƻ ŘŜ ŀƴǘƛƻȄƛŘŀƴǘŜǎ ς ŜǎǘǳŘƻ Ǉƛƭƻǘƻ όǎŜƎǳƴŘŀ ǉǳƛƴȊŜƴŀύΦ  aŀǊœƻκнлнл [ŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎƻ 
όǇǊƛƳŜƛǊŀ Ŝ ǎŜƎǳƴŘŀ ǉǳƛƴȊŜƴŀύΦ !Ǿŀƭƛŀœńƻ Řŀ ŜŦƛŎƛşƴŎƛŀ Řƻǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ ŜȄǘǊŀǘƛǾƻǎ ƴŀ ŜȄǘǊŀœńƻ ŘŜ ŀƴǘƛƻȄƛŘŀƴǘŜǎ ς ŜǎǘǳŘƻ Ǉƛƭƻǘƻ όǇǊƛƳŜƛǊŀ Ŝ ǎŜƎǳƴŘŀ ǉǳƛƴȊŜƴŀύΦ !ƴłƭƛǎŜǎ 
fitoquímicas qualitativas e quantitativas (segunda quinzena).  Abril/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Realização de Palestra: Atividades 
farmacológicas de extratos vegetais obtidos de subprodutos da agroindústria: tecnologias atuais, tendências e métodos de avaliação (segunda quinzena). Avaliação da 
ŜŦƛŎƛşƴŎƛŀ Řƻǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ ŜȄǘǊŀǘƛǾƻǎ ƴŀ ŜȄǘǊŀœńƻ ŘŜ ŀƴǘƛƻȄƛŘŀƴǘŜǎ ς ŜǎǘǳŘƻ Ǉƛƭƻǘƻ όǇǊƛƳŜƛǊŀ Ŝ ǎŜƎǳƴŘŀ ǉǳƛƴȊŜƴŀύΦ !ƴłƭƛǎŜǎ ŦƛǘƻǉǳƝƳƛŎŀǎ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŀǎ Ŝ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŀǎ όǇǊƛƳŜƛǊŀ 
e segunda quinzena).  Maio/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Envio do 1º relatório trimestral (primeira quinzena). Submissão de 
resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (primeira quinzena). Avaliação da atividade antioxidante in vitro dos extratos (primeira e segunda 
quinzena).  Junho/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Avaliação da atividade antioxidante in vitro dos extratos (primeira e segunda 
quinzena).  Julho/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Análises estatísticas (primeira e segunda quinzena). Organização do segundo 
semestre do plano de trabalho (segunda quinzena).  Agosto/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Envio do 2º relatório trimestral (primeira 
quinzena). Submissão do 1º trabalho para publicação externa contendo os resultados de avaliação da atividade antioxidante in vitro (segunda 
ǉǳƛƴȊŜƴŀύΦ  {ŜǘŜƳōǊƻκнлнл wŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇΥ ²ƻǊƪǎƘƻǇ LƴǘŜƎǊŀŘƻ ŘŜ wŜǎƝŘǳƻǎ !ƎǊƻƛƴŘǳǎǘǊƛŀƛǎ Ŝ {ǳǎǘŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘŜ ς ǇŜǊŎŜǇœƿŜǎΣ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ Ŝ 
perspectivas (primeira quinzena). Avaliação da atividade antioxidante in vitro dos extratos (primeira e segunda quinzena).  Outubro/2020 Submissão do projeto de 
pesquisa a órgãos de fomento ou empresas (primeira quinzena). Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos (primeira e segunda 
quinzena).  Novembro/2020 Envio do 3º relatório trimestral (primeira quinzena). Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos (primeira e segunda 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: O estresse oxidativo tem sido relacionado em contribuir com muitas patologias e condições, tais como aterosclerose, inflamação, câncer, o processo de 
envelhecimento, entre outras. Naturalmente, as células possuem mecanismos para neutralizar os efeitos nocivos do estresse oxidativo, além das inúmeras moléculas que 
podemos adquirir através da alimentação com capacidade de combater os radicais livres, conhecidas como antioxidantes. Antioxidante é qualquer substância ou enzima 
que atrasa, impede ou elimina danos oxidativos a uma molécula alvo e tem por função biológica essencial de contrabalancear os efeitos nocivos causados pelos radicais 
livres quando em quantidades normais ou em estados patológicos. O sistema de defesa antioxidante é comumente dividido em dois grupos, o primeiro composto pelos 
antioxidantes endógenos (principalmente enzimas antioxidantes) e o outro pelos antioxidantes de origem exógena, que são obtidos através da alimentação ou 
suplementação nutricional como, por exemplo, vitaminas (ácido ascórbico tocoferol) e metabólitos secundários de plantas, tais como flavonoides, cumarinas, lignanas, 
catequinas. O mecanismo de ação dos antioxidantes é baseado na reação direta com os radicais livres (ação sequestradora) ou, indiretamente, através da inibição da 
atividade ou expressão de enzimas geradoras de radicais livres, ou ainda aumentando a atividade e/ou expressão de enzimas antioxidantes intracelulares. Neste sentido 
os polifenóis oriundos de plantas têm demonstrado forte correlação com a atividade antioxidante avaliada em diferentes modelos in vitro. A pesquisa de plantas como 
fontes de antioxidantes têm se voltado também para os resíduos agroindustriais, uma vez que após o processamento industrial o resíduo gerado usualmente é descartado 
como lixo, porém apresenta em sua constituição quantidades suficientes de compostos polifenólicos antioxidantes com inúmeras aplicações nas indústrias de alimentos, 
cosméticos e medicamentos. Desta forma, tendo em vista a grande quantidade de cascas, sementes e uma torta residual de frutos gerada diariamente e que pode 
representar uma fonte interessante de antioxidantes que seria descartada logo após o seu processamento nas indústrias, este plano de pesquisa tem por objetivo 
desenvolver extratos ricos em antioxidantes de resíduos da indústria processadora de polpas de frutas e avaliar suas atividades antimicrobianas frente a espécies 
causadoras de doenças em hortaliças. 2. OBJETIVOS: 2.1 Objetivo geral: Otimizar a obtenção de extratos rico em compostos antioxidantes através do estudo de  
diferentes processos de extração de resíduos agroindustriais e avaliar a atividade antimicrobiana in vitro frente a espécies causadores de fungos em hortaliças. 2.2 
hōƧŜǘƛǾƻǎ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎΥ ω hōǘŜǊ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ ŘŜ ŜȄǘǊŀœńƻΣ ŜȄǘǊŀǘƻǎ ŜƳ ŜǎŎŀƭŀ Ǉƛƭƻǘƻ ŘŜ ǊŜǎƝŘǳƻǎ Řŀ ƛƴŘǵǎǘǊƛŀ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻǊŀ ŘŜ ǇƻƭǇŀǎ ŘŜ ŦǊǳǘŀǎΤ ω 
5ŜǘŜǊƳƛƴŀǊ ǉǳŀƭƛπ Ŝ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀ ǇǊŜǎŜƴœŀ Ŝ ƻ ǘŜƻǊ ŘŜ ǇƻƭƛŦŜƴƽƛǎ  ƴƻǎ ŜȄǘǊŀǘƻǎ ƻōǘƛŘƻǎΤ ω !ǾŀƭƛŀǊ ŀ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜ ŀƴǘƛƻȄƛŘŀƴǘŜ Řƻǎ ŜȄǘǊŀǘƻǎ ƻōǘƛŘƻǎ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƳŞǘƻŘƻǎ 
ƛƴ ǾƛǘǊƻΤ ω !ǾŀƭƛŀǊ ŀ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜ ŀƴǘƛƳƛŎǊƻōƛŀƴŀ Řƻǎ ŜȄǘǊŀǘƻǎ ƻōǘƛŘƻǎ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƳŞǘƻŘƻǎ ƛƴ ǾƛǘǊƻ ŦǊŜƴǘŜ ŀǎ ŜǎǇŞŎƛŜǎ /ŜǊŎƻǎǇƻǊŀ ƭƻƴƎƛǎǎƛƳŀ Ŝ CǳǎŀǊƛǳƳ ǎǇǇΦ оΦ 
METODOLOGIA DA PESQUISA: 3.1 Obtenção e processamento dos resíduos da indústria processadora de polpas: Para determinar os resíduos das espécies que serão 
utilizados na pesquisa, inicialmente  será realizada uma investigação de campo local no município de Castanhal-PA, com as principais indústrias processadoras de polpas 
de frutas para avaliar o montante de resíduos gerados e as espécies empregadas. O processamento do resíduo será realizado individualmente após o recebimento da 
indústria sempre seguindo as seguintes etapas sequenciais: a) separação de material estranho; b) secagem prévia em bancada a temperatura ambiente por 24h; c) 
secagem em estufa por um período de 72 h a 40°C; d) trituração; e e) armazenamento em potes de vidro hermeticamente fechados opacos. 3.2 Avaliação da eficiência 
Řƻǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ ŜȄǘǊŀǘƛǾƻǎ ƴŀ ŜȄǘǊŀœńƻ ŘŜ ŀƴǘƛƻȄƛŘŀƴǘŜǎ ς ŜǎǘǳŘƻ ǇƛƭƻǘƻΥ hǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ ŘŜ ŜȄǘǊŀœńƻ ǇƻǊ ƳŀŎŜǊŀœńƻΣ ŜȄǘǊŀœńƻ ŀǎǎƛǎǘƛŘŀ ǇƻǊ ǳƭǘǊŀǎǎƻƳΣ ŜȄǘǊŀœńƻ ŎƻƴǘƝƴǳŀ ŜƳ 
extrator de Soxhlet e extração contínua em refluxo, foram empregados em escala piloto, utilizando a metodologia de extração sequencial por solvente, para avaliação da 
eficiência no rendimento e atividade antioxidante dos resíduos agroindustriais. Após o período de extração, realizar-se-á filtração a vácuo e em seguida os solventes serão 
eliminados em evaporador rotativo para obtenção dos extratos brutos. Os rendimentos serão calculados em porcentagem em relação à massa de resíduo inicial utilizada 
para a extração. 3.3 Análises fitoquímicas qualitativas e quantitativas: Para avaliação da composição fitoquímica dos extratos obtidos serão realizados analises 
qualitativas, incluindo testes preliminares e cromatografia em camada delgada (CCD), além de testes quantitativos, nomeadamente teor de polifenois totais (TPT), 
mensurado através do método espectrofotométrico com uso do reagente de Folin-Ciocalteu e o teor de flavonoides totais (TFT), através do método de complexação com 
alumínio.  3.4 Avaliação da atividade antioxidante in vitro dos extratos: Para a avaliação da atividade antioxidante serão preparadas soluções mãe dos extratos e a partir 
destas serão preparadas concentrações decrescentes em diluição seriada. Como controles positivos serão utilizados os compostos ácido gálico e quercetina. Para a 
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ƭƛǾǊŜ !.¢{ωҌ Ŝ ǇŜƭƻ Ŏύ ƳŞǘƻŘƻ Řƻ ŦƻǎŦƻƳƻƭƛōŘşƴƛƻΦ ¢ƻŘƻǎ ƻǎ ǘǊşǎ ƳŞǘƻŘƻǎ ōŀǎŜƛŀƳπǎŜ ŜƳ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀœńƻ Řŀ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜ ŀƴǘƛƻȄƛŘŀƴǘŜ ǇƻǊ ƭŜƛǘǳǊŀ ŜǎǇŜŎǘǊƻŦƻǘƻƳŞǘǊƛŎŀΦ #ŎƛŘƻ 
ascórbico, ácido gálico e quercetina serão empregados como controles positivos.  A atividade antioxidante será expressa como percentual de inibição de acordo com a 
equação e após a tabulação dos resultados, será calculado o valor da concentração inibitória média (IC50), que corresponde à concentração do extrato capaz de reduzir 
em 50% a coloração dos radicais. Os valores de IC50 dos extratos serão expressos em µg/mL.  3.5 Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos: A atividade 
antimicrobiana será realizada pelos métodos de disco difusão e pela técnica de diluição em caldo para determinação das Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) e 
Concentrações Bactericidas/Fungicidas Mínimas (CBM ou CFM) dos extratos. Quando possível será calculado o valor da concentração inibitória média (IC50), que 
corresponde à concentração do extrato capaz de reduzir em 50% o crescimento bacteriano. Os valores de IC50 dos extratos serão expressos em µg/mL. 3.6 Análise 
estatística: Para avaliar possíveis diferenças estatísticas entre os extratos quanto aos parâmetros rendimento, TPT, TFT, razão TFT/TPT, e IC50 obtidos pelos métodos de 
avaliação da atividade antioxidante será empregada a análise de variância (ANOVA) de uma via seguida pelo teste de Tukey. Os valores de IC50 serão obtidos utilizando-se 
o software Graph-Pad Prism versão 5.0 (San Diego, EUA). Com intuito de determinar possíveis correlações entre o TPT, TFT e os valores de IC50 obtidos pelos métodos de 
avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana serão estimados os valores do coeficiente de correlação linear de Pearson. Todas as análises serão considerados 
estatisticamente significantes quando p < 0,05. 4. RESULTADOS ESPERADOS: O presente plano de trabalho destina-se primariamente ao incentivo da cultura de pesquisa 
na instituição de ensino que facilmente será disseminado do docente para os discente na forma de encontros/palestras. Ademais, como objetivo principal deste trabalho 
pretende-se desenvolver um produto tecnológico inovador com múltiplas aplicações em diferentes segmentos da indústria, como a de cosmético, além de poder ser útil 
na agricultura, como pesticida natural frente a alguns agentes patológicos comuns de hortaliças. Como objetivo indireto deste trabalho também teremos um provável 
depósito de processo inventivo (patente), além das publicações de artigos originais e apresentações de resumos em congresso científicos tanto da própria instituição 
como outros. 5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Quanto a viabilidade técnica e econômica, os laboratórios da instituição envolvidos serão os laboratórios de 
Química, Farmacognosia e Microbiologia que contém as vidrarias, utensílios e equipamentos necessários para a realização de todo o projeto. Quanto aos insumos de 
consumo, como reagentes, estes serão adquiridos utilizando-se parte do montante da bolsa, caso seja concedida, e viabilizará não somente o projeto mas também aulas 
demonstrativas de tópicos de diferentes disciplinas ministradas tanto pelo proponente quanto por outros docentes da instituição, diminuindo ainda mais o hiato existente 
entre ensino e pesquisa.
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quinzena).  Dezembro/2020 Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos (primeira quinzena). Análises estatísticas dos dados obtidos (primeira e segunda 
ǉǳƛƴȊŜƴŀύΦ  WŀƴŜƛǊƻκнлнм {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ нȏ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ŜȄǘŜǊƴŀ ς ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ƻōǘƛŘƻǎ Řŀ ŀǾŀƭƛŀœńƻ Řŀ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜ ŀƴǘƛƳƛŎǊƻōƛŀƴŀ όǎŜƎǳƴŘŀ 
quinzena). Finalização da execução do plano de trabalho (segunda quinzena). Envio do relatório final (segunda quinzena).
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PESQUISADOR(A):José Osório do Nascimento Neto
Plano de trabalho vinculado ao curso:DIREITO

@: neto.jose@estacio.br

PROJETO:POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO BRASIL

Cronograma:
Etapa 1) Início da execução do plano de trabalho: 03/02/20; Etapa 2) Mapeamento dos principais fundamentos jurídicos sobre políticas públicas educacionais: 1ª 
quinzena de fevereiro/20; Etapa 3) Seleção de referencial bibliográfico e novas fontes de pesquisa sobre políticas públicas educacionais no Brasil: 2ª quinzena de 
fevereiro/20; Etapa 4) Coleta, identificação e análise de dados sobre os ciclos das políticas públicas educacionais no Brasil: 1ª quinzena de março/20; Etapa 5) Início da 
redação do 1º trabalho sobre avaliação de políticas públicas educacionais no Brasil: 2ª quinzena de março/20; Etapa 6) Elaboração do 1º relatório trimestral: 
abril/20; Etapa 7) Envio do 1º relatório trimestral, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 29/04 a 04/05/20; Etapa 8) Submissão de resumo ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio: abril a maio/20; Etapa 9) Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio: abril a 
junho/20; Etapa 10) Realização, no 1º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop na Estácio Curitiba. Enviar certificado para o e-mail 
(pesquisa.produtividade@estacio.br): até 30/06/20; Etapa 11) Análise crítica do desenvolvimento da pesquisa e redação da conclusão/considerações finais do 1º 
trabalho: 1ª quinzena de junho/20; Etapa 12) Elaboração do 2º relatório trimestral: 2ª quinzena de junho/20; Etapa 13) Envio do 2º relatório trimestral, via-formulário 
eletrônico, a ser disponibilizado aos docentes: 30/07 a 05/08/20; Etapa 14) Data limite para submissão do 1º trabalho para Revista Brasileira de Políticas Públicas (RBPP): 
até 31/08/20; Etapa 15) Elaboração do projeto sobre a maximização de direitos fundamentais por meio da implementação das políticas públicas de educação no Brasil 
para o IPEA: 1ª quinzena setembro/20; Etapa 16) Envio do projeto sobre a maximização de direitos fundamentais por meio da implementação das políticas públicas de 
educação no Brasil para o IPEA: 2ª quinzena setembro/20; Etapa 17) Elaboração do 3º relatório trimestral: 1ª quinzena de outubro/20; Etapa 18) Envio do 3º relatório 
trimestral, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 30/10 a 05/11/20; Etapa 19) Realização, no 2º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop na 
Estácio Curitiba. Enviar certificado para o e-mail (pesquisa.produtividade@estacio.br): até 15/12/20; Etapa 20) Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem 
(ver item 5.2., letra j): a definir; Etapa 21) Análise crítica do desenvolvimento da pesquisa e redação das considerações finais do 2º trabalho: 1ª quinzena de 
dezembro/20; Etapa 22) Data limite para submissão do 2º trabalho para publicação na Revista Internacional Consinter de Direito: até 29/01/21; Etapa 23) Elaboração do 
relatório final: 1ª quinzena de janeiro/21; Etapa 24) Finalização da execução do plano de trabalho 29/01/21; Etapa 25) Envio do relatório final, via-formulário eletrônico 

Descrição do Plano de Trabalho
Lb¢wh5¦4%hΥ !ǎ ŘƛǾŜǊǎŀǎ ŘƛƳŜƴǎƿŜǎ ǉǳŜ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀƳ ƻ ŜƳŜǊƎŜƴǘŜ /ƻƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭƛǎƳƻ Řƻ ǎŞŎǳƭƻ ··L ς ǇƻƭƝǘƛŎŀΣ ǎƻŎƛŀƭΣ ŜŎƻƴƾƳƛŎŀΣ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ Ŝ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ς ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀƳ 
em desafio as ações do Estado, que implicam os processos decisórios coletivos perante a sociedade contemporânea. É nesse ambiente que o presente projeto de pesquisa 
tem por objetivo levantar e discutir apontamentos interdisciplinares ao estudo da Educação, prestigiando o pensamento crítico sobre a necessária relação entre políticas 
públicas, direitos sociais e cidadania. Para que isso seja possível, propõe-se que são trabalhadas, inicialmente, a configuração da educação básica e do campo universitário 
a partir dos arranjos institucionais democráticos e dos programas setoriais como elementos do planejamento educacional brasileiro. É diante de sociedades plurais que 
são (re)tencionadas as representações políticas das Instituições Democráticas, exigindo-se, naturalmente, um espaço contra majoritário como exercício de soberania 
popular. Como resposta a estas condições, é proposto o estudo qualitativo sobre inclusão social e educação de qualidade como mecanismos viáveis de atuação de um 
Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, é justamente diante de transformações jurídicas impulsionadas pelas reformas administrativas que se pode 
ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŎƻƳƻ ƻ ǘŜǊƳƻ άǉǳŀƭƛŘŀŘŜέ Ş ǘǊŀǘŀŘƻ ƴńƻ ŀǇŜƴŀǎ ƴŀ ƭŜƎƛǎƭŀœńƻ ŜŘǳŎŀŎƛƻƴŀƭ ōǊŀǎƛƭŜƛǊŀΣ Ƴŀǎ ǘŀƳōŞƳ ŎƻƳƻ ƳƻŘŜƭƻ ŘŜ ƎŜǎǘńƻ Ŝ ŜŦƛŎƛşƴŎƛŀ Řƻ 9ǎǘŀŘƻΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊ 
Řŀ ƴƻœńƻ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭŜ ǎƻŎƛŀƭ Řŀ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀœńƻ tǵōƭƛŎŀΦ {ŜǉǳŜƴŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ŀƻ ǊŜŦŜǊƛŘƻ ǊŀŎƛƻŎƝƴƛƻ ς Ŝ ŘƛŀƴǘŜ Řƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ǘƝǇƛŎƻ Řƻ ǎŞŎǳƭƻ ··L ς ǘŀƳōŞƳ ǎŜ ǇǊŜǘŜƴŘŜ 
apontar, criticamente, alguns desafios para uma educação plural e cidadã como exemplo de (novos) direitos, entre os quais se destaca a educação em Direitos Humanos. 
O distanciamento em relação à formação multicultural ocorre, de certa forma, pela costumeira análise pragmática do ensino, razão pela qual se justifica a intensa 
conexão entre educação como direito social e políticas públicas como instrumento de efetivação da cidadania. Mas, o que explica a incapacidade de o Direito aplicar 
métodos de análise e avaliações, aptos a aproximarem a vivência acadêmica da vida social? É também aqui que se pretende conferir ao pluralismo epistemológico, 
inserido na equação da eficiência e da governança democrática, a possibilidade de repensar o Direito e a Educação pós-moderna, rechaçando a visão hegemônica euro 
centrista dos saberes. Para tanto, se faz necessário demonstrar como as políticas públicas educacionais podem servir não apenas instrumento de efetivação da cidadania, 
mas também de sua maximização. A dupla promessa da avaliação de políticas públicas implícita no debate político e acadêmico recente: por um lado, a de que a avaliação 
apoiaria a tomada de decisões, subsidiando o processo de (re)formulação e implementação de políticas, para se alcançarem as metas estabelecidas e melhorar o 
desempenho da Administração Pública; por outro, a de que a avaliação, ao permitir mensurar desempenho e alcance de metas, promoveria a prestação de contas e a 
responsabilização da burocracia e dos representantes políticos responsáveis pela condução das políticas governamentais. JUSTIFICATIVA DO TEMA: esta análise crítica 
justifica-se pela necessidade do avanço do conhecimento científico no ambiente de estudo do Direito Político e Econômico sobre políticas públicas como forma de tutela 
ŜǎǘŀǘŀƭΣ ǇŀǊŀ ŀƭŞƳ Řŀǎ ŎƭłǎǎƛŎŀǎ ƳƻŘŜƭŀƎŜƴǎ ŘŜ ŀǾŀƭƛŀœńƻ ŘŜ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ǇǵōƭƛŎŀǎ ŜŘǳŎŀŎƛƻƴŀƛǎΣ ǉǳŜ ǾƛǎŀƳ άŀǇŜƴŀǎέ ŀ ŜŦŜǘƛǾŀœńƻ Řƻ ƳƝƴƛƳƻΦ wŜŦŜǊƛŘƻ ŀǊƎǳƳŜƴǘƻ Ş ǎǳǇƻǊǘŀŘƻ 
pelo próprio Constitucionalismo emergente do século XXI, que pede mais, conferindo à governança democrática novas (re)modelagens do Estado a partir da maximização 
da cidadania. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA: alinhado à percepção de que Estado, atividade econômica e sociedades se convergem, mas nem sempre 
numa relação linear, justamente, pela complexidade dos fenômenos que os envolvem, pergunta-se: como avaliar, em face dos desafios da governança democrática 
(controle social da Administração Pública), os limites e as possibilidades de atuação do Estado na atividade de educação, para a promoção e maximização da cidadania no 
Brasil? HIPÓTESE: sob o fundamento da governança democrática, a avaliação de políticas públicas educacionais pode ser uma estratégia para a maximização da cidadania 
no Brasil e subsequente (re)modelagem do Estado. OBJETIVO GERAL: propor, sob a óptica do Direito Político e Econômico, possíveis metodologias emancipatórias de 
políticas públicas educacionais no Brasil, por uma maximização da cidadania. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) descrever criticamente a configuração da educação básica e do 
campo universitário, neste início de século XXI, a partir dos arranjos institucionais democráticos e dos programas setoriais como elementos do planejamento educacional 
brasileiro; b) identificar criticamente as transformações jurídicas impulsionadas pelas reformas administrativas no setor de educação brasileira; c) apresentar como o 
ǘŜǊƳƻ άǉǳŀƭƛŘŀŘŜέ Ş ǘǊŀǘŀŘƻ ƴńƻ ŀǇŜƴŀǎ ƴŀ ƭŜƎƛǎƭŀœńƻ ŜŘǳŎŀŎƛƻƴŀƭ ōǊŀǎƛƭŜƛǊŀΣ Ƴŀǎ ǘŀƳōŞƳ ŎƻƳƻ ƳƻŘŜƭƻ ŘŜ ƎŜǎǘńƻ Ŝ ŜŦƛŎƛşƴŎƛŀ Řƻ 9ǎǘŀŘƻΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊ Řŀ ƴƻœńƻ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭŜ 
social da Administração Pública; d) conferir ao pluralismo epistemológico, inserido na equação da eficiência e da governança democrática, a possibilidade de repensar o 
Direito e a Educação pós-moderna, rechaçando a visão hegemônica euro centrista dos saberes; e) demonstrar como as políticas públicas educacionais podem servir não 
apenas instrumento de efetivação da cidadania, mas também de sua maximização; f) demonstrar a importância a fase avaliativa de políticas publicas educacionais, para 
uma maximixação da cidadania, também capaz de (re)modelar o Estado. METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS: para além da atuação do Poder 
Judiciário, o foco da pesquisa, visando contemplar também a perspectiva do Executivo, toma por base os direitos à educação na construção de um novo modelo de 
avaliação de políticas públicas educacionais. Nesse sentido, quais são os recortes e as delimitações espaciais e temporais? (i) espacial: serviço público brasileiro de 
educação não-exclusivo do Estado; (ii) temporal: pós-1988, com forte referência ao período de 2001-2018, que marcam o início do século XXI. Por ser uma pesquisa na 
área do Direito com características de interdisciplinaridade, será utilizado predominantemente o método de abordagem dedutivo. A forma de abordagem será 
predominantemente qualitativa, de corte seccional com avaliação longitudinal, pois há interesse na configuração atual dos fenômenos acima descritos, com resgate de 
dados de períodos passados que a expliquem. Isso significa dizer que há necessidade de breves identificações dos fenômenos antes de 2001 (quando da publicação do 
tb9 ς tƭŀƴƻ bŀŎƛƻƴŀƭ Řŀ 9ŘǳŎŀœńƻύΤ ŜΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜΣ ŘŜǇƻƛǎ όƴƻ ǇŜǊƝƻŘƻ ŜƴǘǊŜ нллм ŀǘŞ нлмуΣ ǉǳŀƴŘƻ Řŀ ǇǊƻǇƻǎǘŀ ŘŜǎǘŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀύΦ /ƻƳƻ ǘŞŎƴƛŎŀ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀΣ ŀ 
investigação dos dados ocorrerá por meio de: análise documental (documentos oficiais, textos de jornais e reportagens, que não tenham recebido ainda qualquer 
tratamento analítico de caráter científico, resultando nas Etapas 3, 4 e 5); bibliografias (nacionais e internacionais, sem proposta de estudo comparado, resultando nas 
Etapas 8, 10 e 11), levantamento de dados (todos secundários, porque não haverá pesquisa de campo, resultando nas Etapas 14, 15 e 16). RESULTADOS ESPERADOS: 
confirmação da efetividade e da eficácia dos ciclos das políticas públicas educacionais no Brasil, considerando-se a maximização dos direitos fundamentais no Estado 
Democrático de Direito. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: por se tratar de uma pesquisa acadêmica consultiva na área do Direito, o custo pode ser considerado 
próximo de ZERO. Vale ressaltar que, sob qualquer cenário, é compromisso do professor orientador se responsabilizar pela viabilidade técnica e econômica do projeto, 
garantindo a disponibilidade dos recursos necessários à execução dele. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO: BELLO, Enzo. A cidadania no constitucionalismo latino-americano. 
Caxias do Sul: Educs, 2012. BONETI, Lindomar Wessler. Políticas públicas por dentro. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 2011. BONETI, Lindomar Wessler; GISI, Maria Lourdes; FILIPAK, 
Sirley Terezinha. Do Direito à Educação Superior ao desafio do acesso para todos. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 13, n. 39, p. 521-540, maio/ago. 2013. BUCCI, Maria 
Laura Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2013. SOUZA, Celina Maria de. Políticas públicas: uma revisão da literatura. 
Sociologias, Porto Alegre, ano 8, n. 16, p. 25, jul./dez. 2006. TELLO, Cesar. Las epistemologías de la política educativa: vigilância e posicionamento epistemológicos del 
investigador em política educativa. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 53-68, jan./jun. 2012.
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a ser disponibilizado aos docentes: até 04/02/21.
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PESQUISADOR(A):Elias de França
Plano de trabalho vinculado ao curso:EDUCAÇÃO FÍSICA

@: elias.de.f@hotmail.com

PROJETO:Efeito da suplementação leucina associada ao sprint intervalado de alta intensidade na ingestão calórica e marcadores de controle do 
apetite em humanos

Cronograma:
- Fevereiro e Março- Recrutamentos de alunos para auxiliar com o desenvolvimento do projeto; Submissão do projeto em agências de fomento (FAPESP) para obtenção 
de bolsas de iniciação científicas para alunos envolvidos no projeto:  - Abril-Coletas de dados; - Maio-Coletas de dados; - Junho-Análise e tratamentos de dados; 
Realização de palestra sobre iniciação científica - Agosto- Análise e tratamentos de dados; Submissão de artigo; - Setembro- Preparação e submissão de resumos para 
Seminário de Pesquisa da Estácio; - Outubro- Preparação dos artigos científicos; - Novembro- Preparação dos artigos científicos; Realização de workshop; - Dezembro- 
Submissão dos artigos em periódicos; - Janeiro- Preparação de relatório final; - Fevereiro- Entrega e relatório final;

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O comércio de alimentos é um dos pilares da encomia mundial. Nesse sentido, a oferta de alimentos com alto apelo sensorial para estimular a venda se faz 
necessário para vende-los em elevadas quantidades. Portanto, atualmente há uma abundância na oferta de alimentos com elevada densidade energética (alimentos ultra 
processados) e ricos em gordura e carboidrato, macronutrientes que estimula a recompensa hedônica devido a sua característica sensorial. Elevada ingestão de alimentos 
ultrapocessados pobre em proteína e ricos em gordura e carboidrato leva a um maior consumo calórica e obesidade. Consequentemente, elevada ingestão de gordura na 
dieta desregula o mecanismo de controle de apetite no hipotálamo levando a um processo de hiperfagia crônica e consequentemente a obesidade. A obesidade é uma 
doença com contínuo crescimento epidêmico e com impacto profunda na mortalidade, morbidade e custo econômico. Indivíduos obesos possui desregulação no 
mecanismo de controle de apetite e saciedade, devido à resistência a leptina e insulina e baixa produção de peptídeos supressores de apetite (p.ex. GLP-1, PYY e CKK) e 
elevada concentrações de indutores de apetite. A não restauração desse mecanismo impede a perda de gordura a longo prazo. Recentes evidências sugerem que o 
exercício físico e a ingestão de aminoácido de cadeia ramifica (em particular a leucina) podem restaurar o manter o controle de apetite.  OBJETIVO: avaliar o efeito da 
associação da suplementação de L-Leucina e do sprint intervalado de alta intensidade no controle de apetite em humanos. Participantes: Indivíduos jovens (20-30 anos) 
do sexo masculino, eutróficos e com sobrepeso (percentual de gordura corporal de >16 <25%) que praticam atividade física regular җо Җр Řƛŀǎ ǇƻǊ ǎŜƳŀƴŀύ Ŝ 
aparentemente saudáveis e considerados aptos para prática de exercícios físicos (sem problemas cardiovasculares, musculares, articulares ou ósseos) serão recrutados. O 
cálculo da amostra foi baseado via PS software (Version 3.1.2 Dupont and Plumer) com base na variação de da percepção de apetite 30 min pós exercício (17 ± 20) 
descrito por Slam et al., sendo alfa à 0,05 e beta à 0,80, o qual estimou que a inclusão total de 13 participantes se mostra suficiente. Indivíduos fumantes ou que utilizem 
algum suplemento esportivo ou que seguem uma dieta prescrita por nutricionista serão excluídos da amostra. Também indivíduos que utilizem medicamento/drogas que 
alterem o apetite também serão excluídos do apetite. Desenho experimental: O estudo será do tipo duplo cego, randomizado e crossover. Para isso os participantes farão 
um total de 6 visitas ao laboratório, três visitas por experimento (placebo ou leucina). Cada experimento será conduzido num período de 4 dias. Após a realização de um 
experimento será dado um período de 7 dias de whashout para o voluntário realizar o segundo experimento. Na primeira visita será coletado dados antropométricos e 
será dado instruções sobre os procedimentos do estudo.  Ao longo do dia (24h antes dos experimentos) os voluntários irão preencher o diário alimentar que servirá como 
controle (baseline) antes do experimento. O padrão alimentar será replicado antes do segundo experimento (com placebo ou leucina). A segundo visita (dia seguinte da 
primeira visita) o voluntário virá ao laboratório (08h) em jejum para coleta de sangue pré-exercício e responder o questionário de apetite. Logo em seguida um lanche 30 
min pré-exercício (60% carboidrato, 15% proteína, 25 % gordura), o voluntário deverá fazer o lanche dentro de um período de 15 min. Antes de começar o exercício o 
indivíduo fará novamente a avaliação da percepção de apetite. Ao término do exercício responderá novamente o questionário de apetite e fará a suplementação. Depois 
de 30 min do fim do exercício será realizado novamente avaliação de percepção de apetite e coleta de sangue. Ao longo do dia o voluntário irá realizar mais duas 
suplementações (tarde e noite) e registrará a ingestão de alimentar. No terceiro dia o indivíduo fará também o registro da ingestão alimentar e continuará a realizar a 
suplementação de três doses do suplemento (a cada 8 horas). Na quarta visita será coletado o sangue após o período de 8 horas em jejum (na manhã do 4 dia), em 
seguida o indivíduo fara o lanche padrão e 30 depois será avaliado o apetite. Suplementação: Para isso 13 indivíduos realizarão dois experimentos, cada um com duração 
de três dias 1) suplementação de leucina + exercício, 2) suplementação de placebo (maltodextrina) + exercício. A suplementação de leucina consistirá de 200 mg/kg (de 
leucina) + 200 mg/kg (maltodextrina) de peso corporal dividido em três doses diárias (a cada 8 horas). O suplementa será ministrado em pó diluído em 200 ml de água. A 
primeira dose será imediatamente após o treino, a segunda dose será no período da tarde (8 horas pós a primeira dose) e a segunda no período da noite. A 
suplementação também será ministrada no dia seguinte ao treino a primeira dose em jejum (antes do café da manhã) e as outras duas respeitando o período de 8 horas 
de intervalo. A suplementação de maltodextrina consistirá de 400 mg/kg de peso corporal dividido em três doses diárias (mesmo padrão da leucina). Registro do diário 
alimentar: Será registrada a ingestão de proteína, carboidrato e gordura dos voluntários por um diário alimentar de forma a quantificar e caracterizar (tipo de alimento e 
modo de preparo) dos alimentos ingeridos por três dias: um dia anterior ao treino, no dia do treino e um dia após o treino. O padrão alimentar realizado pelos 
participantes no dia anterior ao treino na primeira fase do experimento será replicado na segunda fase (modelo crossover). Para esse mesmo dia (24 h antes do treino) os 
participantes serão orientados a não consumirem álcool ou café, nem praticarem atividade física vigorosa. Avaliação da percepção de apetite:A percepção de apetite será 
utilizada um questionário com escala analógica com 8 perguntas. O questionário de apetite será aplicado em jejum (antes do lanche padrão), imediatamente antes e 
depois do treino (depois do treino será antes de ingerir o L-leucina) e 30 minutos após o treino. Coleta de sangue e tratamento: Será coletado 15 ml de sangue venoso 
(em tubos com EDTA) pela veia cubital mediana para avaliação dos marcadores biológicos de apetite (GLP-1 ativo e grelina acilada, PYY e CCK) e citocinas pró- (Il-6 e TNF-
alfa) e antiflamatórias (IL-10). A primeira coleta será realizada em jejum 45 minutos antes do treino, será realizado uma segunda coleta 30 minutos pós treino. Uma 
terceira coleta será realizado 48 horas após o treino. Logo após cada coleta ocorrerá a alíquota do sangue para posterior análise. 30 minutos antes da centrifugação será 
ŀŘƛŎƛƻƴŀŘƻ мл ˃[ ŘŜ 5ttL± ƛƴƘƛōƛǘƻǊ Ŝ рлл YL¦ ŘŜ ŀǇǊƻǇƛƴƛƴ ǇƻǊ Ƴƭ ǇŀǊŀ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀção de GLP-1 ativo (GLP-17-36 and GLP-17-37) e PYY1-36. Será adicionado 40 ˃[  ǇƻǊ Ƴƭ 
de Serine protease inhibitor para quantificação de Grelina acilada. Todos os tubos serão invertidos 10 vezes e centrifugados por 10 minutos a 3000g para obtenção do 
plasma. O plasma será armazenado a -80 °C para posterior tratamento com Kits comerciais ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Treino: Antes do treino haverá 10 
min de corridas, pequenas acelerações e alongamentos balísticos. O treino será sprint intervalado de alta intensidade (SIT), a sessão consistirá de corridas máximas de 30 
segundos com intervalos de descanso de 4 minutos. A corrida será realizada em uma pista de corrida em linha reta. Todo o treino será ministrado por um profissional de 
educação física. Análise estatística: Os dados são apresentados como média e desvio padrão (±). Os dados serão analisados usando um teste de análise de variância de 
medida repetida (ANOVA) (2 grupos de tratamento: SIT-PLA e SIT-Leu × pontos no tempo), quando a suposição de ANOVA for violada, usaremos teste não paramétrico 
(Kruskal-Wallis). Quando o teste de ANOVA for significante (p <0,05) será realizado um pós-teste de Bonferroni para identificar a fonte.	 RESULTADOS ESPERADOS: A 
prática de SIT reduz o apetite e promove saciedade; A associação de SIT e suplementação de leucina promoverá efeito superior na redução do apetite e aumento da 
saciedade, quando comparado ao exercício físico isolada.  A associação de SIT e suplementação de leucina promoverá efeito superior nas concentrações plasmáticas de 
peptídeos relacionada ao apetite e saciedade, quando comparado ao exercício físico isolada VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Este trabalho faz será executado em 
parceria com o professor Dr. Éricos C. Caperuto (http://lattes.cnpq.br/8268657689883592), chefe do Laboratório do Movimento Humano (LMH) da Universidade São 
Judas Tadeu. Os equipamentos que serão utilizados para realizar as análises do estudo serão do LMH.  Irei recrutar alunos da graduação em Educação Física da Estácio 
Europan (a qual ministro aulas) para auxiliar na execução do projeto. Com isso criar um cultura de pesquisa em nosso campus e gerar publicações com o corpo discente.  
Os insumos (suplementos e KITS de reagentes para as análises bioquímicas) serão doados pela empresa Max Titanium e pelo LMH.
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relacionados ao IMC e IAC, elaboração e realização da primeira palestra sobre Qualidade de Vida. - Julho/2020 - Análise e descrição dos padrões relacionados ao IMC e 
L!/Σ ǊŜŘŀœńƻ Řƻ ǎŜƎǳƴŘƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻΦ π !Ǝƻǎǘƻκнлнл ς wŜŘŀœńƻ Ŝ ǎǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǇǊƛƳŜƛǊƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ŜȄǘŜǊƴŀΦ π {ŜǘŜƳōǊƻκнлнл π !ƴłƭƛǎŜ Ŝ ŘŜǎŎǊƛœńƻ Řƻǎ 
padrões relacionados à realização de Atividades Físicas, redação de projeto de pesquisa para submissão para financiamento, redação do terceiro relatório. - 
hǳǘǳōǊƻκнлнл ς !ƴłƭƛǎŜ Ŝ ŘŜǎŎǊƛœńƻ Řƻǎ ǇŀŘǊƿŜǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻǎ Ł ǊŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ !ǘƛǾƛŘŀŘŜǎ CƝǎƛŎŀǎΣ ǊŜŘŀœńƻ Ŝ ǎǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ŀ ƽǊƎńƻ ŘŜ ŦƻƳŜƴǘƻ ƻǳ 
empresa, redação do terceiro relatório. - Novembro/2020 - Análise e descrição dos padrões relacionados as características socioeconômicas, elaboração e realização da 
segunda palestra sobre Qualidade de Vida. - Dezembro/2020 - Análise e descrição dos padrões relacionados as características socioeconômicas, redação de trabalho para 
ǇǳōƭƛŎŀœńƻΦ π WŀƴŜƛǊƻκнлнм ς {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǎŜƎǳƴŘƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ŜȄǘŜǊƴŀΣ ǊŜŘŀœńƻ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ŦƛƴŀƭΦ

Descrição do Plano de Trabalho
! ōǳǎŎŀ ǇƻǊ ǳƳ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ǇŀǊŀ ƻ ǘŜǊƳƻ άvǳŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ±ƛŘŀέ ǘŀƭǾŜȊ ǎŜƧŀ ǘńƻ ŀƴǘƛƎŀ ǉǳŀƴǘƻ Ł ŎƛǾƛƭƛȊŀœńƻΣ ǎŜƴŘƻ ǉǳŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀƛǎ ŦƛƭƻǎƽŦƛŎƻǎ ŎƻƴŎŜƛǘǳŀƳ ƻ ǉǳŜ 
seja viver com qualidade. Segundo a visão aristotélica, a vida com qualidade referia-se aos sentimentos relacionados à felicidade, realização e plenitude do ser humano 
(CHEPP, 2006). Já em 1946, a Organização Mundial de Saúde definiu Qualidade de Vida como sendo a percepção do indivíduo em relação a sua posição na vida, no 
contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (OMS, 1998). Fatores distintos já 
foram relacionados ao ganho ou perda em termos de qualidade de vida. Dentre eles, estudos recentes relacionam a satisfação em termos alimentares com o 
contentamento em termos de vida em geral, uma relação associada à comportamentos alimentares saudáveis e, também, interações familiares associadas à alimentação 
(SCHNETTLER et al., 2015). Mas muitos outros aspectos sociais, clínicos e culturais também podem interferir, direta ou indiretamente, na aproximação ou distanciamento 
do ideal em termos de qualidade de vida. Considerando influências nocivas, por exemplo, o tabagismo apresenta uma interface negativa com a capacidade física do 
indivíduo, ao reduzir sua capacidade respiratória e promover a inflamação das vias aéreas. Este parâmetro também apresenta uma interação direta com o sono, já que a 
nicotina estimula a liberação de neurotransmissores relacionados à sua regulação, incluindo a dopamina e a serotonina, resultando em sono perturbado (TAMAKI et al., 
2010). A atuação do álcool também resulta em consequências nocivas semelhantes, com efeitos iniciais que variam de diminuição de latência e do sono REM, até a 
irritação gástrica, cefaleia, pesadelos, taquicardia e sudorese na segunda metade do repouso. Além disso, no sono normal há predomínio do sistema nervoso 
parassimpático, enquanto o inverso ocorre nos etilistas, favorecendo o surgimento de problemas cardiovasculares (KENNEY et al., 2014). Por outro lado, uma interação 
também é observada no caso da prática de atividades físicas, neste caso apresentando uma influência positiva sobre o padrão de sono, resultando em um aumento do 
sono de ondas lentas e redução do sono REM, tanto que a Associação Americana de Sono preconiza a prática regular de exercícios físicos como uma intervenção não 
farmacológica para promover um sono adequado (FARIA et al., 2009; ROSSI et al., 2010). Portanto, fatores físicos, psicológicos e ambientais intervenientes na qualidade 
de vida das pessoas podem afetar seu desempenho e produtividade quando em situação de trabalho e que, dependendo do seu gerenciamento, proporcionarão 
condições desfavoráveis ou favoráveis a estes (FERNANDES, 1996). O mesmo pode ser dito quanto ao desempenho acadêmico. A dedicação integral aos estudos, a 
distância da família, as condições precárias de moradia em grupo, os relacionamentos pouco concretos e, também, o estudar juntamente ao trabalhar, são fatores de 
estilo de vida que podem influenciar negativamente a qualidade de vida de universitários (CATUNDA & RUIZ, 2008). Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é o 
de analisar dados de qualidade de vida previamente coletados para alunos das Faculdades Estácio Cotia e Estácio Europan, descrevendo os padrões observados e 
testando a sua influência sobre o desempenho acadêmico, e assim identificando possíveis influenciadores na redução deste desempenho e avaliando de que maneira as 
instituições de ensino podem contribuir na melhora deste quadro. Sendo assim, este projeto visa mais especificamente: - Analisar e descrever os padrões de Qualidade 
de Vida levantados previamente (i.e. aspectos relacionados à saúde e hábito alimentar, padrão/qualidade de sono, realização de atividades físicas e variáveis 
sociodemográficas); - Correlacionar os dados quantitativos (IMC, IAC, qualidade de sono, frequência de atividade física, rendimento financeiro), avaliando sua 
associação; - Testar a dependência do rendimento acadêmico com estes parâmetros quantitativos, avaliando o efeito destes indicadores sobre o desempenho 
acadêmico; - Avaliar o efeito das variáveis qualitativas de Qualidade de Vida (Qualidade de sono, qualidade de padrão alimentar, classificação associada a massa corporal, 
classificação em termos de atividades físicas, dados socioeconômicos, tabagismo e etilismo) sobre o desempenho acadêmico. Por envolver a coleta de dados por meio de 
entrevistas, previamente a estas o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da UNESA. Após a aprovação por este, a coleta de dados se deu (períodos de 2016 a 2018) e 
incluiu voluntários de diferentes cursos da instituição. Os alunos foram recrutados por meio de convites em sala de aula, disposição de pôster nos murais da instituição e 
abordagem individual. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e confidencialidade dos dados e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. A primeira etapa consistiu na obtenção dos dados sociodemográficos, que seguiu a metodologia proposta por Araujo et al. (2014), cuja coleta se deu 
por meio de um questionário autopreenchível, contendo as seguintes informações: sexo, idade, cor autorreferida, renda familiar mensal, classe econômica (A1, A2, B1, 
B2, C, D ou E), curso, período ou semestre do curso, situação laboral, estado matrimonial e com quem vive o estudante. Ao mesmo tempo foram obtidas informações 
relacionadas a hábitos de vida, sendo classificados como sedentários os alunos que afirmarem não praticar atividades físicas regulares, com frequência mínima de três 
vezes por semana e duração mínima de trinta minutos consecutivos por exercício. Outro ponto avaliado foi o tabagismo, sendo os estudantes classificados em uma de 
quatro categorias: fumantes diários (os que houverem fumado, pelo menos, um cigarro por dia, por no mínimo um mês antes do preenchimento do questionário); 
fumantes ocasionais (os que não fumam diariamente); ex-fumantes (aqueles que, após terem sido fumantes, deixaram de fumar há pelo menos um mês); e não fumantes 
(os que nunca fumaram ou estavam fumando há menos de um mês) (WORLD HEALTH ORGANIZATION et al., 2003). Sequencialmente, foram obtidas informações 
relacionadas ao estado nutricional e saúde. O estado nutricional dos estudantes foi avaliado por meio de dois índices, um deles o Índice de Massa Corporal (IMC) e o outro 
o Índice de Adiposidade Corporal (IAC), ambos calculados e classificados de acordo com o preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Já o estado de saúde geral foi 
determinado pela identificação do problema de saúde atual mais relevante. Também foi avaliada a qualidade do sono dos estudantes e para tanto foi utilizada uma 
versão validada, traduzida e adaptada aos padrões brasileiros do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). A soma das pontuações para os sete componentes do 
índice produz uma pontuação global, que varia de 0 a 21, a partir da qual a maior pontuação indica a pior qualidade do sono. Estudantes universitários que apresentarem 
escores superiores a cinco pontos serão classificados como maus dormidores (BERTOLAZI et al., 2011). Ao mesmo tempo, foi classificado o padrão de consumo de álcool 
para o qual foi adotada uma versão validada no Brasil do AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). O referido instrumento divide o consumo de álcool em quatro 
níveis, que variam desde baixo risco para alcoolismo à provável dependência do álcool (ARAUJO et al., 2014). Os dados obtidos serão inicialmente descritos utilizando 
ferramentas de estatística descritiva, isto é, por meio de medidas de tendência central (média aritmética para os dados quantitativos e mediana ou moda para dados 
qualitativos) e medidas de dispersão. Também, serão elaboradas tabelas de frequência e gráficos descritivos, para permitir a melhor compreensão dos fatores avaliados. 
Sequencialmente, serão correlacionados os dados quantitativos (IMC, IAC, qualidade de sono, frequência de atividade física, rendimento financeiro) por meio de 
correlações lineares, avaliando assim sua associação e identificando os fatores com maior associação. Já por meio de regressões lineares será testada a dependência do 
rendimento acadêmico com os mesmos parâmetros quantitativos de Qualidade de Vida, avaliando o efeito destes indicadores sobre o desempenho acadêmico. Também, 
por meio de Análises de Variâncias serão avaliados os efeitos das variáveis qualitativas de Qualidade de Vida (Qualidade de sono, qualidade de padrão alimentar, 
classificação associada a massa corporal, classificação em termos de atividades físicas, dados socioeconômicos, tabagismo e etilismo) sobre o desempenho acadêmico. 
Todos os testes estatísticos serão realizados por meio do programa Statistica e/ou Past.
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PROJETO:USO DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO EM MACEIÓ, ALAGOAS

Cronograma:
- Janeiro 2020: Divulgação do resultado final - Fevereiro 2020 a abril 2020: Levantamento da literatura; - Fevereiro 2020 a Abril 2020: Treinamento dos discentes no 
Laboratório parceiro; - Março 2020: Elaboração do primeiro relatório de pesquisa; - Março 2020 a agosto 2020: Coleta de dados nos sistemas de cadastros do laboratório 
parceiro; - 29 de Abril a 04 de maio 2020: Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico. - Abril a maio 2020: Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa 
da Estácio - Abril a Junho 2020: Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio. - Junho 2020: Elaboração do segundo relatório 
de pesquisa e realização de 01 (uma) palestra ou workshop no campus Jatiúca.  - Julho 2020: Submissão de dados parciais em eventos científicos discussão de resultados 
parciais; - 30 de julho a 05 de agosto 2020: Envio do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico. - Agosto 2020: Submissão do 1º trabalho para publicação externa. - 
Setembro 2020 a novembro 2020: Análise e discussão dos dados e envio do 3º relatório trimestral via formulário eletrônico. - Outubro 2020: submissão do projeto de 
pesquisa a órgãos de fomento FAPEAL - Novembro 2020 a dezembro 2020: redação de artigo e relatório final. - Janeiro 2021: Publicização de resultados.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A promoção da saúde consiste em políticas, planos e ações que visam provocar mudanças de comportamento capazes de beneficiar a sociedade em larga 
escala. É o esforço da comunidade organizada que visa melhores condições de saúde da população e programas educativos que desencadeiem mudanças individuais de 
comportamento. De uma forma restrita, prevenção significa inibir o desenvolvimento de uma doença antes que ela ocorra. O significado mais amplo, no entanto, inclui 
medidas que interrompam ou atrasem a progressão da doença. Ações preventivas são definidas como intervenções direcionadas para surgimento de doenças específicas, 
reduzindo sua incidência e prevalência na população (CASTRO P.R. et al., 2010). Em uma sociedade onde transformação é algo constante, a promoção da saúde adquire 
importante papel socioeconômico e cultural, pois os indivíduos do sexo masculino, com sobrecarga de atividades, acabam deixando a qualidade da própria vida ao 
segundo plano. É importante reconhecer que esse grupo necessita de ações educativas em saúde, tendo em vista que os homens apresentam taxas de mortalidade mais 
elevadas, quando comparado às mulheres (CARRARA S. et al, 2009). Sendo assim, do ponto de vista da história das políticas de saúde voltadas a "populações específicas", 
podemos considerar a recente criação, pelo Ministério da Saúde Brasileiro, de um Programa de Saúde do Homem como momento significativo no longo e paradoxal 
processo que se desenrola em torno da medicalização do corpo masculino (VIEIRA C. G.  et al. ,2012). A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor 
masculino, localizada na parte baixa do abdômen, produz parte do sêmen. Como a próstata tende a crescer com a idade, pode espremer a uretra e causar alguns 
problemas de saúde e consequentemente problemas de próstata (NASSIF et.al., 2013-2014). Os avanços tecnológicos revolucionaram o conhecimento sobre o 
diagnóstico precoce de problemas na próstata nos últimos anos. No entanto, taxas de mortalidade por neoplasia de próstata no Brasil são crescentes. Enquanto isso, as 
de detecções precoces são estimuladas. Dentre essas, destacam-se o rastreamento de homens assintomáticos, por meio da realização do exame de toque retal (ETR) e 
pela dosagem do antígeno prostático específico (PSA) (PAIVA E. et al., 2011).O toque retal e a dosagem do antígeno prostático específico (PSA) são os principais métodos 
de identificação de alteração na próstata; posteriormente a biópsia e o estudo histopatológico são indicados para a definição do diagnóstico do paciente . A prevenção 
tem como intuito a redução da incidência e prevalência da doença nas populações. A queda das taxas de morbidade e mortalidade pode estar associada com o 
reconhecimento de doenças crônicas no estágio inicial e mudanças de hábitos (C. G. Vieira et al., 2012). Embora a dosagem de PSA esteja centrado no câncer de próstata 
(CaP), também o está em outras doenças benignas como a Hiperplasia Prostática Benigna, prostatites, atrofia prostática, fato este que nos obriga a encontrar maneiras de 
refinar o valor deste tão importante exame (PAIVA E. et al., 2011). O PSA, também conhecido como calicreína humana 3, é uma glicoproteína que circula no sangue ligada 
ŀƻǎ ƛƴƛōƛŘƻǊŜǎ Řŀ ǇǊƻǘŜŀǎŜΣ ŜƴǘǊŜ ŜƭŜǎ ʰмπŀƴǘƛŎƘƛƳƻǘǊƛǇǎƛƴŀ Ŝ ʲнπƳŀŎǊƻƎƭƻōǳƭƛƴŀΦ !ǇŜƴŀǎ ǳƳŀ ǇŜǉǳŜƴŀ ǉǳŀƴǘƛŘŀŘŜ ƴão é ligada a proteínas e é chamada de PSA livre 
(fPSA). A porcentagem de fPSA para PSA total (% fPSA) está significativamente diminuída em pacientes com Câncer de Prósta (CaP), embora uma sobreposição de 
resultados seja observada comparando pacientes com e sem CaP. Assim, a interpretação clínica dos resultados do% fPSA é complicada, e provavelmente este teste 
fornece apenas informações adicionais na decisão de realizar biópsias de próstata quando os níveis atingem valores extremos.12 Além do% fPSA, outros derivados do PSA 
foram propostos como biomarcadores de PCa, incluindo PSA. nomogramas baseados em medicamentos, com o objetivo de reduzir o número de biópsias de próstata 
desnecessárias (XAVIER FILELLA et al.,2018).  Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (2006), o valor normal do PSA sérico varia entre 0 e 4 ng/ml. Acredita-se que 
essa substância seja liberada para a corrente sanguínea quando houver ruptura dos mecanismos que o retém no tecido prostático como isquemias, infartos, processo 
inflamatórios e câncer, além da hiperplasia prostática benigna que ao aumentar o número de células produtoras de PSA, consequentemente promove aumento do seu 
nível sérico embora essa elevação seja proporcionalmente a décima parte do aumento provocado por neoplasia por grama de tecido aumentado. Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) apontam que o Câncer de próstata é o segundo mais prevalente no sexo masculino, sendo a sexta causa de morte mais frequente entre a 
população masculina mundial, com uma incidência estimada de 68.220 novos casos em 2017, representando assim o percentual de 31,7%. (INCA, 2018). Diante dessa 
problemática, dos aspectos abordados é importante realizar essa assistência visto que, a população masculina necessita de um atendimento ancorado na comunicação 
como aquele que se baseia na conversa e não se reduza ao ato de informar. Levando em conta esses aspectos, o presente estudo teve como objetivo relatar a 
importância do uso do antígeno prostático específico (PSA), descrever as barreiras sobre rastreamento precoce de alterações na próstata, de usuários do SUS atendidos 
em um laboratório em Maceió, Alagoas, que abrange o VI distrito de saúde, onde o mesmo é composto por 10 unidades de saúde os quase demandam atenção e 
promoção à saúde dos moradores da região. OBJETIVO GERAL: Monitorar os valores de Antígeno prostático específico (PSA) em usuários do SUS, atendidos em um 
laboratório da cidade de Maceió, Alagoas. ESPECÍFICOS: -Realizar uma análise retrospectiva no período de janeiro de 2019 a maio de 2020 dos resultados do Antígeno 
prostático específico (PSA) nos registros do Laboratório de Diagnóstico de Alagoas (LABOAL); -Correlacionar os resultados do Antígeno prostático específico (PSA) com a 
faixa etária desses pacientes; -Evidenciar a importância e quantificar o número dos possíveis casos de câncer de próstata (CaP) através dos resultados do Antígeno 
prostático específico (PSA); -Traçar um perfil geral, demográfico e dos níveis séricos do antígeno prostático dos pacientes atendidos no Laboal Laboratório de Diagnóstico 
de Alagoas. MATERIAL E MÉTODO: TIPO DE ESTUDO: O presente projeto de pesquisa trata-se de um estudo transversal retrospectivo, observacional, de abordagem 
quantitativa. LOCAL DA PESQUISA: O estudo será realizado no Laboal Laboratório de Diagnóstico de Alagoas, situado na Avenida Garça Torta, 476, Benedito Bentes, 
aŀŎŜƛƽ ς ![Φ/9tΥ ртлупπсмрΦ !ah{¢w!Υ [ŀǳŘƻǎ ŘŜ !ƴǘƝƎŜƴƻ ǇǊƻǎǘłǘƛŎƻ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻ όt{!ύ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ ƴƻ ǊŜŦŜǊƛŘƻ ƭŀōƻǊŀǘƽǊƛƻ ŜƴǘǊŜ ƻ ǇŜǊƝƻŘƻ ŘŜ ƧŀƴŜƛǊƻ ŘŜ нлмф ŀ Ƴŀƛƻ ŘŜ 
2020. TAMANHO E AMOSTRAGEM: Serão avaliados cerca de 1000 resultados de laudos de antígeno prostático específico (PSA). COLETA DE DADOS:A coleta de dados não 
envolve diretamente seres humanos e, por isso, não será necessário TCLE. Os dados para compor o estudo serão solicitados ao responsável pelo setor através de uma 
autorização, para análise no arquivo eletrônico do setor de bioquímica, do qual serão obtidos os seguintes parâmetros: Gênero, idade, a quantificação do PSA de cada 
paciente. Serão analisados todos os resultados registros dos laudos de PSA realizados no período de janeiro de 2019 a maio de 2020. Os dados serão obtidos por consultas 
nos registros pertencentes ao arquivo eletrônico da unidade laboratorial. ANÁLISE DESCRITIVA  Os dados coletados serão organizados e processados no programa 
Microsoft Office Excel®, versão 2016 e expostos na forma de tabelas e gráficos. RELAÇÃO RISCOS/BENEFÍCIOS DA PESQUISA: Observa-se como um possível risco, a 
divulgação de qualquer dado vinculado aos pacientes, mas haverá um comprometimento dos pesquisadores de confidencialidade para minimizar estes riscos de 
exposição dos mesmos de acordo com a Resolução 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Haverá um banco de dados digital privado 
onde as identificações serão realizadas por código dos diferentes laudos e serão de acesso exclusivo dos pesquisadores. Como benefício, com a execução dessa pesquisa 
será possível adquirir informações sobre o referido exame e a frequência de alterações nos seus resultados, evidenciando a importância do mesmo, bem como o 
diagnóstico precoce na população investigada e assim intensificar os cuidados para prevenir estas doenças. Informamos ainda que todas as despesas são de inteira 
responsabilidades dos pesquisadores.
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PROJETO:ESTRATÉGIAS DE CRIAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE VALOR POR EMPREENDIMENTOS LOCALIZADOS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Cronograma:
1º Semestre 2020: Revisão bibliométrica em periódicos científicos; Discussão teórica de acordo com objetivos do projeto; Caracterização do objeto de pesquisa; 
Formulação dos instrumentos de pesquisa; Coleta de dados 2º Semestre 2020: Tabulação e análise dos dados; Organização dos artigos para submissões; Entrega dos 
ǊŜƭŀǘƽǊƛƻǎ ǇŀǊŎƛŀƛǎΤ 9ƴǘǊŜƎŀ Řƻǎ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻǎ Ŧƛƴŀƛǎ  9¢!t! м !tw9{9b¢!4%h 5h h.W9¢h 59 t9{v¦L{! /ƻƴǎƛŘŜǊŀŘŀ ŎƻƳƻ ǳƳŀ łǊŜŀ ŘŜ ǇǊƻǘŜœńƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ς !t! ό[Ŝƛ 
Estadual nº 6083, de 13/11/1997), a ilha do Combu é a quarta maior ilha do município de Belém, com 5,972Km². Localizada às margens do rio Guamá, limita-se, ao norte, 
pelo furo de São Benedito; a leste, pelo furo da Paciência; e, a oeste, pela baía do Guajará. Igarapés entrecortam a ilha, sendo Combu e Periquitaquara os principais, com 
o primeiro desaguando no rio Guamá e o segundo, no furo da Paciência. A ilha faz parte do Distrito Administrativo do Outeiro, unidade administrativa da Prefeitura de 
Belém, mas, até o ano de 1938, pertencia ao município de Acará. Sua população está organizada em quatro comunidades: Igarapé do Combu, Igarapé do Periquitaquara, 
Furo São Benedito e Beira Rio (IDEFLOR, 2015). Um estudo exploratório realizado pela autora em 24.09.2019, possibilitou identificar os estabelecimentos comerciais 
localizados na ilha, onde 60% são bares e restaurantes.  ETAPA 2	ESTUDO MULTICASOS Após identificação dos empreendimentos ativos e formais que atuam na Ilha do 
Combu, será realizado estudo de casos múltiplos, utilizando roteiro de entrevista semi-estruturado para mapear os modelos de gestão estratégica presentes na relação 
das empresas com os seus stakeholders (fornecedores, consumidores, associações, cooperativas, universidades, instituições financeiras, secretarias, etc.). Trata-se de uma 
etapa exploratória qualitativa com análise descritiva e explicativa.  ETAPA 3	PESQUISA SURVEY Em seguida será realizada pesquisa survey, com aplicação de 
questionário aos clientes dos estabelecimentos para identificação dos fatores ligados à sustentabilidade que mais influenciam as decisões de consumo dos clientes que 
frequentam os empreendimentos da ilha do Combu.  ETAPA 4 CRIAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE VALOR As empresas que sobrevivem à competição capturam uma parte 
desse valor econômico sob a forma de lucros. Neste sentido é necessário apresentar os conceitos de máxima disposição a pagar e de excedente do consumidor. O 
primeiro significa o valor limite que o consumidor está disposto a desembolsar por um determinado produto ou serviço. Já o segundo é medido pela diferença entre o 
preço de um produto ou serviço e quanto alguém está disposto a pagar para adquiri-lo (BESANKO et al., 2012).  O valor econômico é criado quando um produtor combina 

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: O ambiente de negócios continua sendo um dos mais desafiadores. A busca por ideias inovadoras, novos mercados, e principalmente a otimização de 
recursos que mantenham empresas competitivas em cenários de constantes transformações, obriga gestores a reinventarem frequentemente suas estratégias. O desafio 
aumenta quando a necessidade por resultados econômicos não pode desconsiderar os aspectos sociais e principalmente ambientais. Nessa perspectiva, empresas que 
desenvolvem atividades em áreas rurais possuem um desafio a mais. Por atuarem em mercados onde os negócios passam a ser inevitavelmente delimitados e 
dependentes do ambiente natural, essas organizações são obrigadas a internalizar ações que respeitem as normas legais e culturais do território. É o caso de empresas, 
por exemplo, que estão localizadas em uma área de proteção ambiental (APA). O propósito de uma APA é a conservação de processos naturais e da biodiversidade, 
através da orientação, do desenvolvimento e da adequação das várias atividades humanas às características ambientais da área (ECO, 2015). Empresas que desenvolvem 
suas atividades em uma APA possuem desafios significativos, mas também podem vislumbrar oportunidades. Essas organizações podem desenvolver estratégias que 
gerem diferencial competitivo, aproveitando os ativos naturais e a filosofia da sustentabilidade que têm atraído grande número de adeptos/consumidores, 
principalmente após as proposições da Agenda 2030, que contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), proposto pela Organização das 
Nações Unidas (ONU, 2015). Todavia, para lidarem com o novo e dinâmico ambiente verde, as organizações devem desenvolver habilidades e capacidades que 
comunguem com essa realidade, de forma a manterem-se competitivas (MENGUC; OZANNE, 2005). Ampliando a discussão, existe uma outra vertente de estudos, a 
Resource-Based View (RBV) que é apontada como provavelmente mais influente para a compreensão da administração estratégica por alguns autores (BARNEY; WRIGHT; 
KETCHEN, 2001). Segundo seus defensores, a vantagem competitiva sustentável das empresas é proveniente de seus recursos, habilidades e competências. Um avanço 
dessa teoria é a abordagem da Visão Baseada em Recursos Naturais (VBEN) proposta por Hart (1995) que entende que a vantagem competitiva da empresa se 
fundamentará nas capacidades organizacionais que incentivem a atividade econômica ambientalmente sustentável. Além dos aspectos internos da organização é 
importante entender a relação que a firma possui com os atores externos que formam os elos da cadeia produtiva (fornecedores, consumidores, associações, 
cooperativas, universidades, instituições financeiras, secretarias, etc.), uma vez que as estratégias podem ser percebidas por diferentes pontos de vista. Nesse sentido a 
questão norteadora desta pesquisa é: Como os empreendimentos localizados em áreas de proteção ambiental formulam suas estratégias para utilizar recursos e 
capabilities ligados à sustentabilidade nos processos de criação e apropriação de valor? Em busca de respostas a esse questionamento, esta pesquisa pretende realizar 
estudos multicascos em empreendimentos localizados na Ilha do Combu. Trata-se de uma área de proteção ambiental instituída pela Lei Estadual nº 6.083 de 
13/11/1997, com 5,972Km² de área e população aproximada de 1.500 (mil e quinhentos) habitantes. É a quarta maior ilha do município de Belém, estado do Pará, 
situada a 1,5 Km ao sul da cidade, ao norte pelas margens do rio Guamá, ao sul circundada pelo furo São Benedito, à leste pelo furo da Paciência e à Oeste pela Baía do 
Guajará. O acesso é feito via fluvial, com barcos saindo de vários pontos da orla de Belém, sendo a Praça Princesa Isabel a saída mais utilizada aos fins de semana, numa 
travessia que dura aproximadamente 30 minutos (IDEFLOR, 2015). Na ilha são encontrados escolas (de 1ª a 4ª série), igrejas, mercadinhos, um fábrica de chocolates, lojas 
de artesanato, mas a maior quantidade de empreendimentos atua do ramo de bar e restaurantes, além de pequenas vendas de água mineral, gelo, carvão, gasolina, etc. 
Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é analisar os modelos de gestão estratégica dos empreendimentos localizados na Ilha do Combu, para compreender como 
recursos e capabilities ligados à sustentabilidade são usados nos processos de criação e apropriação de valor. Para atingir esse objetivo geral, foram definidos como 
objetivos específicos: identificar os empreendimentos ativos na Ilha do Combu; mapear os modelos de gestão estratégia presentes na relação de empresas com seus 
stakeholders; e identificar os fatores ligados à sustentabilidade que mais influenciam as decisões de consumo dos clientes que frequentam os empreendimentos da ilha 
do Combu. Os procedimentos metodológicos envolverão estudos bibliométricos sobre os aspectos relacionados à Ilha do Combu e o aporte teórico base da pesquisa. 
Também serão realizados estudos exploratórios para identificação dos empreendimentos localizados na ilha, bem como estudos documentais em órgãos como Ideflor, 
prefeitura, associações etc. Uma etapa qualitativa do tipo estudo de casos múltiplos deverá ser realizada com os dirigentes dos empreendimentos localizados na ilha, a 
fim de identificar aspectos relacionados aos fornecedores, e uma etapa quantitativa, do tipo survey com os clientes dos empreendimentos. Outros stakeholders devem 
ser investigados para identificação de sua participação/colaboração na definição das estratégias para criação e apropriação de valor dos estabelecimentos estudados. 
Considerando que os empreendimentos estudados estão localizados em uma área de proteção ambiental, foram elaboradas 2 proposições com relação às estratégias que 
adotam: P1 - os empreendimentos alcançam melhores desempenhos se, na relação com os stakeholders, desenvolvem recursos e capabilities que conferem atributos 
sustentáveis a seus produtos e serviços; P2 - os empreendimentos alcançam melhores desempenhos se (a) as condições da Proposição 1 forem atendidas e (b) se o valor 
criado pelos atributos sustentáveis influenciar a decisão dos consumidores e resultar em apropriação de valor (lucro) pelo empreendimento. Entender em quais recursos e 
capablities as empresas devem basear seu crescimento e sua estratégia, são resultados importantes para a sustentabilidade dos negócios. Além disso, enquanto existem 
inúmeros trabalhos que utilizam a RBV em empresas urbanas, a produção bibliográfica em empreendimentos rurais é relativamente pequena. Isso indica um gap de 
conhecimento nessa área e esta pesquisa pode gerar contribuições nesse campo teórico. O uso da teoria da VBR permitirá uma releitura criteriosa nos estudos 
organizacionais no meio rural, subsidiando dados e contribuições teóricas para futuras abordagens, bem como o entendimento de questões ainda pouco 
exploradas.	Muitos dos trabalhos voltados para o meio rural que utilizam a VBR (MALAFAIA, BARCELLOS, POLETTO & ESTEVES, 2006; WILK, 2006; BLUME, 2008; 
TONDOLO & BITTENCOURT, 2008), analisam principalmente o setor agroindustrial, ainda não foram identificados estudos relacionados a áreas de proteção ambiental, 
mais um campo de estudo a ser explorado na VBR. Apesar das diversas críticas que a Visão Baseada em Recursos (VBT) vem recebendo nos últimos anos (PRIEM & 
BUTLER, 2001; KRAAIJENBRINK, SPENDER & GROEN, 2010), tanto no aspecto tautológico quanto à limitação do aspecto preditivo, ou à pouca consideração do mercado, 
dentre outros, acredita-se que nenhum desses elementos comprometa a contribuição que a teoria possa reportar à área em estudo. No entanto, isso ainda deve ser 
averiguado melhor para que o investimento em pesquisa supere os gargalos ou lacunas que a teoria possa permitir. 2 REFERENCIAL TEÓRICO: A construção 
epistemológica deste estudo, tem origem nas teorias relacionadas a estratégia (MEIRELLES et al, 2000; CABRAL, 1998; MINTZBERG, 2009; ANDREWS, 1997, HITT et al 
2002; ZACCARELLI, 2000; ANSOFF, 1983; ANDREWS, 2001; HENDERSON, 1998; FICHMANN; ALMEIDA, 1991) e dos conceitos de  sustentabilidade nas perspectivas: 
ambiental, social e econômica  (BOUKHERROUB, 2015; XU ET AL., 2016), que avançaram para a teoria de base deste estudo, originária da escola austríaca, que diz 
ǊŜǎǇŜƛǘƻ ŀ Ǿƛǎńƻ ōŀǎŜŀŘŀ ŜƳ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ς ±.w ό.!wb9¸Σ мффмΤ 5L9wL/Y· 9 /h[[Σ мфуфΤ 5h{LΣ Ŝǘ ŀƭΣ нлллΤ b9[{hb 9 ²Lb¢9wΣ мфунΤ t9¢9w!CΣ мффоΤ t9bwh{9Σ мфрфΤ 
PRAHALAD E HAMEL, 1990; TEECE et al, 1997; WINTER, 1995; WERNERFELT, 1984), mais especificamente os estudos de Hart (1995) sobre Visão Baseada em Recursos 
Naturais (VBRN) e Brandenburger e Stuart (1996) sobre os processos de criação de valor através da VBR. Trazendo os conceitos de cadeia de valor como modelo de análise 
para identificação de estratégias que podem contribuir para o desenvolvimento de negócios sustentáveis.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/0366215621952147
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mão-de-obra, capital, matérias-primas e componentes comprados para fabricar um produto cujo benefício percebido B, excede o custo incorrido C na fabricação do 
ǇǊƻŘǳǘƻΦ h ǾŀƭƻǊ ŜŎƻƴƾƳƛŎƻ ŎǊƛŀŘƻ ŞΣ ŜƴǘńƻΣ ŀ ŘƛŦŜǊŜƴœŀ ŜƴǘǊŜ ƻ ōŜƴŜŦƝŎƛƻ ǇŜǊŎŜōƛŘƻ Ŝ ƻ ŎǳǎǘƻΣ ƻǳ . ς /Σ ƻƴŘŜ . Ŝ / ǎńƻ ŜȄǇǊŜǎǎƻǎ ǇƻǊ ǳƴƛŘŀŘŜ Řƻ ǇǊƻŘǳǘƻ ŦƛƴŀƭΥ ±ŀƭƻǊ 
ŎǊƛŀŘƻ Ґ 9ȄŎŜŘŜƴǘŜ Řƻ ŎƻƴǎǳƳƛŘƻǊ Ҍ [ǳŎǊƻ Řƻ ǇǊƻŘǳǘƻǊ ƻǳ . ς / Ґ ό. ς tύ Ҍ όt ς /ύ
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PESQUISADOR(A):Andre Felipe da Silva Guedes
Plano de trabalho vinculado ao curso:ENGENHARIA CIVIL

@: andre.guedes@estacio.br

PROJETO:Dispositivos Orgânicos Optoeletrônicos Fotônicos Híbridos

Cronograma:
- Fevereiro/2020 Revisão Bibliográfica dos diferentes materiais orgânicos semicondutores aplicados em projetos de dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos 
(DOOFH); - Março/2020 Seleção dos materiais orgânicos semicondutores a serem otimizados e aplicados no projeto de dispositivo orgânico óptico fotônico híbridos a ser 
desenvolvido; - Abril/2020 Implementação do Método de Preparação de amostras nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores otimizados; Elaboração do 
Relatório Trimestral. - Maio/2020 Implementação do Método de Preparação de amostras nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores 
 
otimizados; Caracterização por Espectrofotometria UV-Vis das amostras nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores otimizados; Palestra sobre dispositivos 
orgânicos ópticos fotônicos híbridos na ESTACIO FARGS  - Junho/2020 Caracterização elétrica das amostras nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores 
otimizados; - Julho/2020 Implementação do Método de Preparação de nanocélulas solares orgânicas (NSO) constituídas de nanoestruturas de materiais orgânicos 
semicondutores otimizados; Submissão do primeiro artigo a conferência internacional; Elaboração do Relatório Trimestral - Agosto/2020 Implementação do Método de 
Preparação de nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão (NET) constituídos de nanoestruturas de materiais orgânicos semicondutores otimizados; - 
Setembro/2020 Caracterização Espectroéletrica dos nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão; Submissão de Projeto de Pesquisa a órgão de fomento a pesquisa 
público e/ou privado. - Outubro/2020 Caracterização por Microscopia Óptica de Superfície dos nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão Palestra sobre 
dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos na ESTACIO FARGS Elaboração do Relatório Trimestral - Novembro/2020 Implementação do Método de Preparação de 
nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão conjugados a nanocélulas solares orgânicas; - Dezembro/2020 Caracterização elétrica para obtenção dos parâmetros 
elétricos do nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão conjugados a nanocélulas solares orgânicas  Submissão do segundo artigo a conferência internacional; 
Submissão do segundo artigo a conferência internacional; - Janeiro/2021 Caracterização elétrica para obtenção dos parâmetros elétricos do nanodispositivos 
eletrocrômicos de transmissão conjugados a nanocélulas solares orgânicas  Elaboração do Relatório Trimestral e Final da pesquisa desenvolvida.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As células solares são dispositivos capazes de converter energia luminosa diretamente em eletricidade, sendo que para isso são utilizadas as propriedades 
eletrônicas de uma classe de materiais conhecidas como semicondutores, em geral o Silício. O princípio básico de seu funcionamento é o efeito fotovoltaico. Este efeito 
ocorre, quando a célula solar recebe a incidência de fótons provenientes da radiação solar e, por ser uma junção p-n, tem a capacidade de produzir corrente elétrica. 
Atualmente, o estudo dos materiais orgânicos semicondutores apresentam-se como um avanço tecnológico frente à tecnologia planar do Silício e, entre suas potenciais 
aplicações, têm-se os dispositivos orgânicos semicondutores, conhecidos comercialmente como baterias orgânicas, células solares orgânicas, janelas inteligentes 
ό5ƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ 9ƭŜǘǊƻŎǊƾƳƛŎƻǎύΣ h[95ΩǎΣ ht[95ΩǎΣ ŘƛǎǇƭŀȅΩǎΣ ŜƴǘǊŜ ƻǳǘǊƻǎΦ bŜǎǘŜ ǇǊƻƧŜǘƻΣ ƻǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ ŀ ǎŜǊŜƳ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻǎ ǳǘƛƭƛȊŀƳ ŎƻƳƻ ƳŀǘǊƛȊ ŀǘƛǾŀ ƴŀƴƻŜǎǘǊǳǘǳǊŀŘŀ 
de materiais orgânicos semicondutores otimizados e aplicados em nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão conjugados a nanocélulas solares orgânicas flexíveis. O 
processo tecnológico de produção dos nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão (NET) e das nanocélulas solares orgânicas (NSO) flexíveis semelhantes à impressão 
jato de tinta surge, no âmbito de energia renováveis e da engenharia, com várias vantagens em relação à tecnologia planar do Silício. A principal dessas vantagens é o 
Ŏǳǎǘƻ ŘŜ ǇǊƻŘǳœńƻ ǊŜŘǳȊƛŘƻΦ !ƭŞƳ ŘƛǎǎƻΣ ǇƻŘŜπǎŜ ŘŜǎǘŀŎŀǊ ǉǳŜ άb9¢έ ŦƭŜȄƝǾŜƛǎ Ŝ άb{hέ ŦƭŜȄƝǾŜƛǎ ǇƻŘŜƳ ǎŜǊ ƛƴǎǘŀƭŀŘƻǎ ŜƳ ǉǳŀƭǉǳŜǊ ǎǳǇŜǊŦƝŎƛŜΣ ƳƻƭŘŀƴŘƻπǎŜ ŀ ǉǳŀƭǉǳŜǊ 
formato de base e, em alguns casos, podem ser fixados nos vidros das janelas para o controle térmico e para a geração de energia elétrica. A eficiência e a durabilidade 
dos dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos (DOOFH), que utilizam filmes finos nanoestruturados de materiais orgânicos semicondutores otimizados, possibilitam 
maior eficiência na captura de luz solar e no aumento da sua vida útil. A implementação dessa pesquisa representa um grande desafio, seja pela sua complexidade 
ǘŞŎƴƛŎŀΣ ŎƻƳƻ ǘŀƳōŞƳ ǇŜƭƻ ǎŜǳ ǇƻǘŜƴŎƛŀƭ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ ǇŀǊŀ ŀ ƎŜǊŀœńƻ ŦǳǘǳǊŀ ŘŜ ƴƻǾƻǎ ά5hhCIέΦ !ƻ ƳŜǎƳƻ ǘŜƳǇƻΣ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƳŀ Řŀǎ ƳŀƛƻǊŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳƛœƿŜǎ ǘŞŎƴƛŎƻπ
científicas para a diversificação e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. O impacto social da implementação desse processo tecnológico está no estímulo ao uso 
de tecnologia nacional e na redução da dependência de importação de tecnologia. O impacto científico na implementação desse processo tecnológico inovador está no 
treinamento, capacitação e formação de recursos humanos para a área de desenvolvimento e inovação em fontes de energia renováveis, no enriquecimento científico na 
área da engenharia civil, uma vez que as construções e edificações necessitam do uso de materiais que proporcionem economia de energia elétrica, conforto térmico e 
ǾƛǎǳŀƭΦ h.W9¢L±h{Υπ wŜǾƛǎńƻ .ƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ Ŝ ǎŜƭŜœńƻ Řƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ƳŀǘŜǊƛŀƛǎ ƻǊƎŃƴƛŎƻǎ ǎŜƳƛŎƻƴŘǳǘƻǊŜǎ ŀǇƭƛŎŀŘƻǎ ŜƳ ǇǊƻƧŜǘƻǎ ŘŜ ά5hhCIέΤ π tǊŜǇŀǊŀœńƻ ŘŜ ŀƳƻǎǘǊŀǎ 
nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores otimizados para Caracterização por Espectrofotometria UV-Vis, Medidas Elétricas, Análise Espectroéletrica e 
aƛŎǊƻǎŎƻǇƛŀ jǇǘƛŎŀΤ π tǊŜǇŀǊŀœńƻ ŘŜ b9¢ Ŝ b{h ŦƭŜȄƝǾŜƛǎΤ π /ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀœńƻ ŜƭŞǘǊƛŎŀ ǇŀǊŀ ƻōǘŜƴœńƻ Řƻǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ ŜƭŞǘǊƛŎƻǎ Řƻ ŘŜ άb9¢έ ŎƻƴƧǳƎŀŘƻǎ ŀ άb{hϦΤ π {ǳōƳƛǎǎńƻ 
de dois artigos a conferência internacional e de Projeto de Pesquisa a órgão de fomento. METODOLOGIA: A metodologia adotada segue os seguintes passos: - 
Identificação dos tipos de materiais orgânicos semicondutores, métodos de preparação de amostras para caracterização por espectroscopia UV-Vis, medidas elétricas e 
ƳƛŎǊƻǎŎƻǇƛŀ ƽǇǘƛŎŀΤ π tǊŜǇŀǊŀœńƻ ŘŜ ŀƳƻǎǘǊŀǎ ǇŀǊŀ ŀ ƻōǘŜƴœńƻ ŘŜ άb9¢έ ŎƻƴƧǳƎŀŘƻǎ ŀ άb{hϦΤ π /ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀœńƻ jǇǘƛŎŀ Ŝ 9ƭŞǘǊƛŎŀ Řƻǎ ŘŜ άb9¢έ ŎƻƴƧǳƎŀŘƻǎ ŀ άb{hϦΦ ! 
gestão deste projeto de pesquisa será realizada em quatro fases, as quais compreendem o ciclo de vida do projeto: Na fase conceptual dar-se-á início ao projeto, bem 
como ao estabelecimento da equipe básica de planejamento, delineamento do projeto, planejamento preliminar, revisão crítica e aprovação. Na fase de planejamento e 
organização o projeto é planejado e organizado minuciosamente para estabelecer os mecanismos de execução e controle. Na fase de implementação os trabalhos da 
equipe do projeto são levados a efeito, sob o comando do coordenador do projeto e, concomitantemente, com o auxílio do bolsista de iniciação científica, até a obtenção 
do objetivo, compreendendo a execução propriamente dita das tarefas e o controle dessa execução.Na fase de encerramento o projeto concluído é comparado com a 
tecnologia atual, analisando os resultados obtidos, bem como a aceitação do processo e produto desenvolvido e o avanço tecnológico proposto. Nesse sentido, o 
coordenador do projeto emitirá uma avaliação geral, recomendando os procedimentos administrativos, técnicos e gerenciais, visando o alcance dos objetivos do projeto e 
o atendimento ao proposto nas premissas da pesquisa. RESULTADOS ESPERADOS: Os dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos (DOOFH), estão inseridos na área 
de pesquisa de Ciências do Materiais e Energias Sustentáveis, objeto de estudo no Grupo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologias Avançadas Faculdade Estácio RS. Os 
resultados esperados com o desenvolvimento desta pesquisa servirão de referência para o desenvolvimento de nanodispositivos eletrônicos orgânicos, o que estimulará a 
substituição da tecnologia planar de silício por tecnologia orgânica flexível, e assim ampliar a pesquisa investigatória dos parâmetros elétricos e ópticos. Outro resultado 
esperado com a proposta desta configuração de DOOFH é a geração de nanodispositivos orgânicos eletrônicos com um grande potencial de aplicabilidade na engenharia 
civil. Além disso, estes nanodispositivos contribuirão efetivamente para a redução do desperdício de energia elétrica proveniente dos sistemas de ar condicionado, uma 
vez que a sua função será de controlar a passagem de radiação solar para conforto térmico e visual. Além disso, a utilização de nanocélulas orgânicas solares integrados às 
edificações caracteriza-se por uma forma de geração de energia elétrica descentralizada, que elimina as perdas de transmissão e distribuição da energia e minimizam os 
custos dessas instalações. Outra contribuição desta proposta de geração descentralizada é o de reforçar a possibilidade de o cidadão exercer a maior parte de suas 
atividades em sua residência, uma vez que a sociedade moderna consome dos seus cidadãos muito tempo e dinheiro com deslocamentos. Em vista do abordado 
anteriormente, e dos resultados a serem alcançados com este projeto de pesquisa, espera-se o aumento no estimulo para a adoção em larga escala do uso de fontes de 
energias alternativas nas industrias, comércio, casas, edifícios residenciais e comerciais.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O grupo de Pesquisa em Engenharia e 
Tecnologias Avançadas da Estácio RS, registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3249007366492225), possui linha de 
pesquisa nas áreas de Sustentabilidade e Desenvolvimento, Ciência dos Materiais e Energias Renováveis. As pesquisas em nível de iniciação científica e tecnológica são 
realizadas desde 2016, tendo a participação de alunos bolsistas do CNPq dos cursos de engenharia civil e engenharia de produção. Os docentes pesquisadores do grupo 
de pesquisa, atuam na área da física, engenharia dos materiais, engenharia química, engenharia elétrica e engenharia mecânica, o que reforça o caráter assertivo das 
pesquisas em desenvolvimento e das futuras pesquisas a serem desenvolvidas. O projeto de pesquisa proposto é considerado totalmente viável uma vez que as 
substâncias químicas (orgânicas e inorgânicas), materiais poliméricos, substratos opticamente transparentes, solventes (orgânicos e inorgânicos) e softwares de análise de 
materiais, necessários para o desenvolvimento deste projeto, foram recebidos por doação e encontram-se disponíveis no Laboratório de Química e Pesquisa da Estácio 
RS. As prováveis despesas futuras se resumem em inscrições de eventos científicos, passagens aéreas, impressão documental e encadernação dos relatórios, sendo estas, 
passiveis de obtenção de ajuda de custo via submissão de auxílio a órgãos de fomento a pesquisa públicos e privados. Sendo assim, podemos considerar viável a 
realização deste projeto de pesquisa em nível de pesquisa em produtividade, uma vez que os custos de investimentos serão muito pequenos quando comparado aos 
custos do valor da bolsa a ser concedida para o desenvolvimento do projeto de pesquisa.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/7298408518964098
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PESQUISADOR(A):Rodrigo Marcel Valentim da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso:FISIOTERAPIA

@: rodrigomarcelvalentim@gmail.com

PROJETO:O projeto não foi associado a nenhuma agencia de formento

Cronograma:
- Janeiro/Fevereiro/Março: Seleção do projeto/Treinamento dos alunos - Março/Abril/Maio/Junho/Agosto: Seleção da amostra e coleta de dados - Agosto: Análise dos 
dados - Agosto/Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro: Escrita do Artigo e publicação dos trabalho

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: A cefaleia é a desordem mais comum e aquela que prevalece durante a vida de grande parte da população. Cerca de 90% das mulheres e 67% dos homens 
possuem algum episódio de dor de cabeça, que tem sua maior incidência no pico de sua produtividade (por volta dos 25 a 55 anos) gerando impacto na qualidade de vida 
do indivíduo e diminuindo seu desempenho profissional ou acadêmico (MENDES; SILVA; AMARAL, 2014; STALLBAUM, et al. 2013). De acordo com a Classificação 
Internacional das Cefaleias, as cefaleias primárias são aquelas que não possuem causa estabelecida, sendo as principais: enxaqueca sem aura, enxaqueca com aura, 
cefaleia tipo tensional episódica, cefaleia tipo tensional crônica e cefaleia em salvas (STALLBAUM, et al. 2013). A cefaleia tipo tensional (CTT) tem como características 
clínicas: localização bilateral, geralmente nas regiões frontal, temporal, frontotemporal, com componente occipital, de caráter em pressão, aperto e peso, com sensação 
de faixa tensa ao redor da cabeça, intensidade fraca a moderada, ausência de náuseas ou vômitos e, por fim, apresentar apenas um sintoma de fonofobia ou fotofobia 
(SOUSA et al., 2015). A liberação miofascial (LMF) é uma técnica de promoção de relaxamento e alívio de dor através de manipulação de tecidos moles, o que permite 
maior amplitude de movimento, sensação de bem estar e alívio de dor. Realiza-se a LMF através da combinação de três movimentos: movimento tracional de 
deslizamento, fricção e amassamento (SOUZA; MEJIA, 2011). No campo da eletroterapia, por volta da década de 1990, foi descoberto que com uma aplicação percutânea 
de microcorrente galvânica é possível gerar uma resposta inflamatória controlada, promovendo regeneração tecidual sem grandes efeitos sistêmicos. A esta técnica foi 
denominada de Microelectrólisis Percutânea (MEP®), que se trata de uma aplicação de corrente galvânica de baixa intensidade (0,96 mA) e alta densidade (até 3,6 
mA/cm²) através de uma agulha de acupuntura no tecido lesionado (RONZIO; MEYER; BRIENZA, 2009; DELGADO, et al. 2014). Segundo Coldibeli, et al. (no prelo), este 
recurso produz os efeitos simultâneos do estímulo elétrico da corrente galvânica e do estímulo mecânico decorrente da utilização da agulha catódica na pele. Em estudo 
realizado em animais, foi observado um aumento na resposta inflamatória com um aumento das células inflamatórias, presença de edema e lesão das fibras musculares. 
Isso se deve graças aos efeitos fisiológicos da corrente galvânica que, por meio de alcalose, ocorre destruição do tecido favorecendo a resposta inflamatória e estimulando 
a regeneração tecidual. A hipótese integrada de Simons, citada por Queiroz et al. (2014), sugere que alterações nas placas motoras irão aumentar a liberação de 
acetilcolina, levando à ativação contínua de elementos contráteis das fibras musculares e encurtamento dos sarcômeros. Esse processo elucidará a relação do PG com a 
cefaleia tensional. Sendo assim, o aumento da demanda metabólica e a isquemia são causados pelo aumento da tensão muscular que leva a uma baixa perfusão e hipóxia 
local. Esse processo gera um pH mais ácido e consequente lesão muscular. A baixa do pH resulta em inibição da acetilcolinesterase enquanto que a lesão muscular leva à 
liberação de mediadores pró-inflamatórios. Como se sabe, a corrente galvânica provoca uma reação eletroquímica de dissociação de moléculas de água (H2O) e sal (NaCl) 
formando um composto de hidróxido de sódio (NaOH). Em indivíduos que possuem CTT, a MEP® irá permitir uma redução no quadro álgico e um melhor desempenho 
em suas atividades diárias. Com base nos diversos estudos observados questionam-se: quais são os reais efeitos da MEP® e da liberação miofascial em pontos-gatilho na 
redução da cefaleia do tipo tensional em mulheres. 2. OBJETIVOS  Objetivo Geral   Investigar os efeitos das técnicas de liberação miofascial, MEP® e a associação destas 
terapias, observando o impacto na qualidade de vida.  Objetivos Específicos  - Avaliar a qualidade de vida de mulheres com CTT;  - Avaliar qual grupo de intervenção 
fisioterapêutica apresenta maiores resultados.  5.  METODOLOGIA  - Tipo de Estudo  Trata-se de um ensaio clínico controlado, de abordagem por conveniência.  - 
Composição da Amostra  A pesquisa será constituída de uma amostra composta por voluntários do sexo feminino que apresentem dor cefaleia tensional. Estes deverão 
atender aos seguintes critérios de inclusão para participar do projeto: ser maior de 18 anos, estarem presentes no momento da aplicação dos questionários, não estar 
gestante e não fazer uso de medicamento analgésico pelo menos 24 horas antes da intervenção.  - Aspectos Éticos  Para a sua execução, este projeto foi submetido à 
apreciação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) através da Plataforma Brasil. Será respeitada a autonomia e a garantia do anonimato dos participantes, assegurando sua 
privacidade quanto a dados confidenciais, como rege a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a Declaração de Helsinki para pesquisa com humanos.  - 
Procedimentos  Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, será realizado um treinamento com os pesquisadores, visando à adequação dos procedimentos da 
avaliação e intervenção. Em seguida, a pesquisa será iniciada, de modo que primeiramente as voluntárias responderão os questionários de Impacto da Dor de Cabeça (HIT-
6) na sua versão em português e o questionário SF-36 para avaliar a qualidade de vida dos indivíduos. Após avaliar as respostas serão selecionadas apenas as que 
apresentarem cefaléia do tipo tensional. Assim, preencherão a ficha de avaliação contendo dados pessoais e farão a leitura do TCLE, no qual serão esclarecidos todos os 
procedimentos experimentais. Será avaliada a percepção de dor antes e após a intervenção, por meio da Escala Visual Analógica (EVA), além da localização, quantidade e 
tipo de PGs na musculatura das voluntárias seguida da avaliação do limiar de dor. As voluntárias serão divididas em três grupos distintos: G-1 (realizará liberação 
miofascial), G-2 (realizará a aplicação da MEP) e G3 (realizará a aplicação associada de MEP e liberação miofascial). - Local da Pesquisa Será desenvolvido na Clínica 
Escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio Ponta Negra/RN. - Avaliação dos Pontos-gatilho  Será investigada a presença de PGs, nos músculos trapézio superior, 
esternocleidomastoideo (ECOM), suboccipitais e esplênios do pescoço, ambos os lados. Serão seguidos os critérios diagnósticos propostos por Simons (BAILÓN-CEREZO; 
TORRES-LACOMBA, 2013): identificação de banda tensa; localização ao longo da banda tensa do músculo à presença de nódulos palpáveis, dor local à compressão digital 
(tempo estimado de 6 s) de um nódulo palpável localizado numa banda tensa; reconhecimento da dor referida pelo paciente como familiar ao pressionar o nódulo 
sensível (para identificar PG ativo).  - Liberação Miofascial  Os indivíduos serão submetidos à massagem clássica (deslizamento superficial, deslizamento profundo, 
pétrissage-amassamento, fricções com os polegares e com quatro dedos, e deslizamento superficial) aplicada na musculatura da região mais dolorosa como descrito por 
aŜƴŘŜǎΣ {ƛƭǾŀ Ŝ !ƳŀǊŀƭ όнлмпύΦ aƛŎǊƻŜƭŜŎǘǊƽƭƛǎƛǎ tŜǊŎǳǘŃƴŜŀ ς a9tϯ  {ŜǊł ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ƻ ŀǇŀǊŜƭƘƻ a9tϯ aƛŎǊƻŜƭŜŎǘǊƽƭƛǎƛǎ tŜǊŎǳǘŃƴŜŀΣ Řŀ ƳŀǊŎŀ CƛǎƛƻƳƻǾŜϯ όŦƛƎǳǊŀ нύΦ ! 
aplicação se dará conforme descrito por Silva et al. (2014): a voluntária será posicionada em decúbito ventral, em seguida se realizará a limpeza do local com álcool. As 
agulhas serão introduzidas em três ocasiões durante cada sessão, em diferentes pontos da região do músculo trapézio, com uma agulha de 0,22 x 13 mm e intensidade 
inicial de penetração de 100 ˃ŀ όƳƛŎǊƻŀƳǇère) aumentando até 450 ˃ŀΦ ! ǊŜƭŀção será de 20 segundos de aplicação para 40 segundos de repouso, totalizando 3 minutos. 
 
- Escala de Percepção Global de Mudança (PGIC versão Portuguesa)  Ao final da reavaliação, as participantes responderão a Escala de Percepção Global de Mudança em 
sua versão portuguesa. - Previsão de análise estatística dos dados  Será realizada a estatística descritiva e inferencial dos dados através do programa SPSS 22.0 
(Statistical Package for the Social Science- version 20.0). A normalidade dos dados será observada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). Para a comparação entre os 
grupos cujos dados paramétricos aplicar-se-á o teste de anova com post hoc de tukey. Adota-se o nível de significância de 5% (p<0,05). 6. RESULTADOS ESPERADOS: 
Acredita-se que a utilização da associação das técnicas liberação miofascial e Microelectrólisis Percutânea promoverá maiores benefícios na cefaleia tensional.  7. 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O projeto torna-se viável porque os equipamentos utilizados são de propriedade do pesquisador, facilitando a realização da 
pesquisa. Além disso, demais custos referentes a pesquisa, que possam aparecer, serão custeados pelo pesquisador.
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π wŜǾƛǎńƻ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ ς /ƻƴǎǘǊǳœńƻ Řŀ wŜǾƛǎńƻ {ƛǎǘŜƳłǘƛŎŀ ς C9±9w9Lwhκнлнл ! W!b9Lwhκнлнм π /ƻƭŜǘŀ ŘŜ 5ŀŘƻǎΥ {ŜƭŜœńƻ Řŀǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎΣ ŀǇƭƛŎŀœńƻ Řƻ ǉǳŜǎǘƛƻƴłǊƛƻΣ 
ŀƴƻǘŀœńƻ Řŀǎ  ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ Řƻ ǇǊƻƴǘǳłǊƛƻ Ŝ ŎŀǊǘńƻ Řŀ ƎŜǎǘŀƴǘŜ Ŝ ŀǳȄƛƭƛƻ ƴŀ ŎƻƭŜǘŀ ŘŜ ǎŀƴƎǳŜ ς a!w4hκнлнл ŀ h¦¢¦.whκнлнл π ¢ŀōǳƭŀœńƻ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ ς !.wL[κнлнл ŀ 
bh±9a.whκнлнл π !ƴłƭƛǎŜ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ ŜƳ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎƻ ς h¦¢¦.whκнлнл ! 59½9a.whκнлнл π 9ƴǾƛƻ Řƻ мȏ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŀƭ ς !.wL[κнлнл π{ǳōƳƛǎǎńƻ ŘŜ 
ǊŜǎǳƳƻ ŀƻ {ŜƳƛƴłǊƛƻ ŘŜ tŜǎǉǳƛǎŀ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻ ς !.wL[ 9 a!Lhκнлнл π !ǘǳŀœńƻ ŎƻƳƻ ŀǾŀƭƛŀŘƻǊ Řƻǎ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ ς !.wL[ ! W¦bIhκнлнл π tŀƭŜǎǘǊŀ ƻǳ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ŜƳ ǳƳ Řƻǎ 
ŎŀƳǇƛ ƻ ǉǳŀƭ ŜǎǘŜƧŀ ǾƛƴŎǳƭŀŘƻ ς 9b¢w9 C9±9w9Lwh 9 W¦bIhκнлнл π 9ƴǾƛƻ Řƻ нȏ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŀƭ ς W¦[Ihκнлнл π {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ мȏ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ŜȄǘŜǊƴŀ ς 
!Dh{¢hκнлнл π {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ŀ ƽǊƎńƻǎ ŘŜ ŦƻƳŜƴǘƻ ƻǳ ŜƳǇǊŜǎŀǎ ς h¦¢¦.whκнлнл π 9ƴǾƛƻ Řƻ оȏ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŀƭ ς h¦¢¦.whκнлнл π tŀƭŜǎǘǊŀ 
ƻǳ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ŜƳ ǳƳ Řƻǎ ŎŀƳǇƛ ƻ ǉǳŀƭ ŜǎǘŜƧŀ ǾƛƴŎǳƭŀŘƻ π 9b¢w9 W¦[Ih 9 59½9a.whκнлнл π {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ нȏ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ŜȄǘŜǊƴŀ ς W!b9Lwhκнлнм π 9ƴǾƛƻ 
Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ Ŧƛƴŀƭ ς W!b9Lwhκнлнм

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A criança que nasce com peso inferior a 2.500g é classificada como de baixo peso. Essa condição predispõe o recém-nascido à diversos transtornos, tais 
como, retardo do desenvolvimento neurológico, hemorragia cerebral, alterações respiratórias e outros agravos que provocam necessidade de atenção prolongada e 
hospitalização. Os referidos transtornos implicam efeitos deletérios à saúde dessas crianças, possíveis sequelas e/ou danos na vida adulta, além de custos elevados para 
os serviços de saúde (Mccormick, 1985; Menezes et al., 1996; Solla et al., 1997; Araújo e Tanaka, 2007; Kaur et al., 2014; Govindaraju et al., 2015; Kaur et al., 2016; Khan 
et al., 2016). A doença periodontal, segunda entidade mais prevalente no mundo, entre as enfermidades bucais, se caracteriza pela infecção no tecido periodontal 
resultante do acúmulo do biofilme bacteriano na superfície externa do dente. Apresenta potencial para desencadear graves repercussões à distância no organismo, como 
doenças respiratórias, cardiovascular, diabetes, dentre outras, se tornando também um relevante problema para além da cavidade bucal (Albandar, 2005; Petersen e 
Ogawa, 2005; Rakoto-Alson et al., 2010; Karimi et al., 2016; Kumari et al., 2016). A plausibilidade biológica que interliga a periodontite aos desfechos gestacionais 
indesejáveis se fundamenta por meio complexo processo de inflamação. De acordo com essa teoria, a infecção periodontal atuaria de forma sinérgica na produção de 
mediadores inflamatórios e seria capaz de promover uma reação inflamatória, causando danos à placenta, restringindo a irrigação sanguínea e, consequentemente, 
prejudicando o crescimento fetal. Tais mediadores, por sua vez, levariam a indução do parto prematuro e de baixo peso ao nascer (Cruz et al., 2010; Gomes-Filho et al., 
2010; Jacob e Nath, 2014; Kaur et al., 2014; Gomes-Filho et al., 2016; Pozo et al., 2016). Os estudos que avaliam a associação entre a doença periodontal e baixo peso ao 
nascer são inúmeros, muito embora os achados ainda são inconclusivos. Alguns estudos apresentam fragilidades no método, bem como nos critérios de diagnóstico da 
periodontite e em sua maioria são realizados fora do Brasil. As conclusões das metanálises apontam para a necessidade de estudos com maior rigor metodológico, 
particularmente, no que se refere à definição da periodontite e à garantia de antecedência temporal da exposição em relação ao desfecho (Michalowicz et al., 2006; 
Vettore et al., 2006; Agueda, Echeverría, et al., 2008; Agueda, Ramón, et al., 2008; Vettore, Leão, et al., 2008; Khader et al., 2009; Michalowicz et al., 2009; Usin et al., 
2014; Mesa et al., 2015; Souza et al., 2015; Gomes-Filho et al., 2016).   2. OBJETIVO GERAL: Investigar a associação entre à periodontite de gestantes usuárias do serviço 
público de saúde e a ocorrência de baixo peso ao nascer no município de Feira de Santana (BA). 3. METODOLOGIA: Será realizado um estudo longitudinal, analítico do 
tipo coorte, que se caracteriza pelo acompanhamento de gestantes. O público alvo será composto por gestantes que realizam acompanhamento pré-natal, nas unidades 
de saúde da família do município de Feira de Santana-BA e seus respectivos filhos. O tamanho da amostra foi calculado adotando os seguintes parâmetros: nível de 
confiança de 95%, poder do estudo de 80%, razão entre expostos e não expostos de 1:4, frequência de baixo peso ao nascer de 13,10% no grupo não exposto e 24,53% 
no grupo exposto, além de risco relativo de 1,87 (Cruz et al., 2010). Desta forma, foi obtido um tamanho amostral de 587 gestantes que foram acrescidas de 10% para 
possíveis perdas, atingindo um número mínimo total de 646 gestantes. Os seguintes critérios de inclusão serão considerados: idade gestacional de 08 a 32 semanas, na 
faixa etária entre 16 a 45 anos, bem como realização de consulta pré-natal nas unidades de saúde acima referidas. No que diz respeito aos critérios de exclusão, os 
seguintes serão: gravidez gemelar, número de dentes presentes inferior a quatro para validar as medidas da condição periodontal e ter diagnóstico de alguma 
enfermidade que necessite de profilaxia antibiótica prévia ao exame periodontal. Inicialmente, as gestantes serão informadas dos objetivos desse estudo e convidadas a 
participar da pesquisa, conforme critérios de elegibilidade. Em seguida, são verificadas as medidas antropométricas, realizados a coleta de sangue e o exame bucal, por 
equipe devidamente treinada e profissional especializado. Além disso, são obtidos os dados provenientes do prontuário e/ou cartão da gestante. A segunda etapa da 
investigação será o levantamento de dados secundários disponíveis no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC). As informações que constam no SINASC são 
oriundas da Declaração de Nascidos Vivos emitida imediatamente após o nascimento. O exame da condição bucal será completo e realizado por uma cirurgiã-dentista 
previamente treinada e as medidas obtidas foram registradas em fichas específicas. De acordo com os descritores clínicos periodontais, as participantes serão classificadas 
quanto à presença de periodontite, segundo dois critérios propostos: 1. Centro de Prevenção e Controle de Doenças e Academia Americana de Periodontia dos Estados 
Unidos (Page e Eke, 2007; Eke et al., 2012); 2. Segundo os critérios de (Gomes-Filho et al., 2005; GomesπCƛƭƘƻ Ŝǘ ŀƭΦΣ нлмуύΦ h ŘŜǎŦŜŎƘƻ ŀǾŀƭƛŀŘƻ ǎŜǊł ƻ ōŀƛȄƻ ǇŜǎƻ ŀƻ 
nascer, de acordo com a OMS (2004). O baixo peso ao nascer será determinado quando o recém-nascido apresentar um peso inferior a 2500g. As covariáveis estudadas 
serão divididas em cinco blocos: 1) Identificação e dados socioeconômicos e ambientais; 2) Informações sobre estilo de vida; 3) História Reprodutiva e Gestacional; 4) 
Hábitos e comportamentos quanto à Saúde Bucal e 5) Características do Parto e do Bebê. A categorização das covariáveis se fará de acordo com a sua distribuição na 
amostra ou segundo estudos prévios sobre o tema. Inicialmente, será realizada a análise descritiva para todas as variáveis selecionadas, conforme frequência relativa e 
absoluta. A investigação da associação de periodontite com o baixo peso ao nascer será realizada por meio da estimativa da OddsRatio bruta e ajustada, com seus 
respectivos intervalos de confiança a 95%, com nível de significância de 5%. Mediante análise estratificada, será investigada a existência de potencial confundimento e de 
modificação de efeito para as covariáveis selecionadas. A existência de associação entre periodontite e baixo peso ao nascer será avaliada mediante análise de regressão 
logística não condicional utilizando-se a estratégia backward. A inferência estatística será baseada em Intervalos de Confiança de 95%. Ao final da regressão múltipla, os 
modelos serão avaliados pelo teste de Bondade de ajuste. Para o processamento e análise dos dados será utilizado o software STATA, versão 15 (Statacorp, 2017). O 
método empregado e os critérios estabelecidos nesta pesquisa estão de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A gestante tem sua 
participação de forma voluntária em todas as etapas, podendo se desligar a qualquer momento, estando o seu anonimato e confidencialidade assegurados. O projeto, 
ŜƴŎƻƴǘǊŀπǎŜ ŀǇǊƻǾŀŘƻ ǇŜƭƻ /ƻƳƛǘş ŘŜ ;ǘƛŎŀ ŜƳ tŜǎǉǳƛǎŀ ŜƳ {ŜǊŜǎ IǳƳŀƴƻǎ Řŀ ¦9C{ ǎƻō /!!9 ς тполнтмтΦфΦллллΦллроΦ рΦ w9{¦[¢!5h{ 9{t9w!5h{Υ hǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ Řŀ 
pesquisa servirão para dentistas, enfermeiros, nutricionistas, médicos e outros profissionais de saúde compreenderem melhor qual a importância do estado nutricional e 
da condição dos dentes e gengivas, para as gestantes. A gestante realizará exames complementares que podem colaborar para o melhor conhecimento da condição de 
saúde dessa mulher na gravidez e se necessário ser referenciada para o serviço especializado, garantindo o acompanhamento, tratamento e orientação das participantes 
da pesquisa. As informações adquiridas serão utilizadas nesta pesquisa e poderá contribuir para futuros estudos sobre o tema. Quando os resultados forem publicados, as 
participantes não serão identificadas, sendo responsabilidade dos pesquisadores a garantia de acompanhamento desta mulher, até a resolução do problema. 4. 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A investigação será realizada em parceria com o Núcleo de Epidemiologia e Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(NES-UFRB) em Feira de Santana-BA e Núcleo de Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar (NUPPIIM) da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS). O financiamento dessa investigação será solicitado via editais a agências de fomento, de caráter próprio da docente bolsista e da participação das três instituições 
parceiras, nessa investigação epidemiológica, que disponibilizarão recurso financeiro, apoio logístico e técnico-cientifico. A captação de recursos destinados a pesquisa e 
autorizados pela Faculdade Estácio de Feira de Santana será parte do trabalho da equipe desse projeto durante todo o desenvolvimento de seu plano de trabalho.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Os choques internacionais e a escassez do petróleo nos anos 70 impulsionaram o aumento significativo do número de indústrias químicas e nucleares, que 
possuem metais pesados como principal matéria-prima, com o objetivo de obter fontes alternativas de energia. Entretanto, o Brasil só passou possuir critérios químicos 
específicos baseados em risco à saúde humana a partir da década de 90, uma vez que o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 estipulou que todos têm direito a um 
ambiente ecologicamente equilibrado, porém sem tratar especificamente da exposição dos trabalhadores a esses agentes. Ressalte-se que no Brasil há mineração de 
urânio desde 1982, quando foi instalado no município de Caldas-MG o primeiro complexo mínero-industrial no Brasil (INB, 2001). Desde o início de sua operação, a 
unidade de Caldas produziu cerca de 1.300 toneladas de concentrado de urânio, o qual é um metal branco-níquel encontrado na crosta terrestre e utilizado para a 
geração de energia elétrica. A forma de extração do urânio é através da mineração, feita por trabalhadores, os quais ficam expostos a esse metal. Ocorre que, apesar de a 
Constituição Federal de 1988 tratar em seu artigo 225 da necessidade de os cidadãos viverem em ambientes ecologicamente equilibrado, e de se saber que o meio 
ambiente do trabalho é um aspecto integrante do meio ambiente geral, não é encontrada previsão constitucional específica preocupada em proteger o patrimônio 
genético dos trabalhadores. Além da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também aborda em seu artigo 157 
que o empregador deve cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, além de instruir devidamente os trabalhadores, porém, para que isso 
aconteça é necessário que haja políticas públicas específicas, o que não acontece acerca da necessidade de proteção do patrimônio genético dos trabalhadores. No Brasil, 
por falta de regulamentação legal específica, o Ministério do Trabalho e Emprego criou duas Normas Regulamentadoras, a NR 15 e a NR 32, a fim de regulamentar o 
desenvolvimento de atividades laborais em ambientes insalubres. Nenhuma das duas normas regulamentadoras do MTE se preocupa em proteger o patrimônio genético 
dos trabalhadores. Existem ainda leis que procuram responsabilizar criminalmente empresas e/ou indivíduos que explorem indevidamente a extração de material 
radioativo, como é o caso da Lei 6453/77 e da Lei 9605/98. Porém, vale ressaltar, que nenhuma dessas leis trata da proteção dos trabalhadores e menos ainda da 
necessidade de proteção do patrimônio genético destes. Apesar de haver cada vez mais trabalhadores no âmbito da exploração de metais pesados e radioativos no Brasil, 
apenas em 2009, através da Resolução CONAMA 420, é que o Brasil passou a adotar valores máximos permitidos de concentração de metais pesados no solo e na água. 
Portanto, em ambientes de trabalho, apenas a partir de 2009 os empregadores foram obrigados a observar o nível de metais pesados no solo e na água. Vale ressaltar 
que a Resolução CONAMA 420 não teve como propósito proteger especificamente os trabalhadores. Nota-se que apesar de há mais de uma década haver extração 
continuada de urânio no Brasil, não existem políticas públicas necessárias para a proteção eficaz da saúde da população e, principalmente, dos trabalhadores que laboram 
diariamente com exposição a agentes radioativos, extremamente prejudiciais à saúde dos indivíduos irradiados. Objetivo Primário: Analisar o posicionamento dos 
Tribunais Regionais do Trabalho no Brasil, a fim de discutir sobre a necessidade de criação de uma política pública para a proteção do patrimônio genético dos 
trabalhadores expostos à radiação natural e/ou ionizante, além de analisar o posicionamento das normas regulamentadoras brasileiras acerca do tema, ora em 
ŘŜōŀǘŜΦ hōƧŜǘƛǾƻǎ {ŜŎǳƴŘłǊƛƻǎΥ ω /ƻƴŎŜƛǘǳŀǊ ƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǘƛǇƻǎ ŘŜ ǊŜƭŀœƿŜǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘƻΤ ω 5ŜƭƛƳƛǘŀǊ ƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ŘŜ ǇŀǘǊƛƳƾƴƛƻ ƎŜƴŞǘƛŎƻΤ ω LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ƳŀǊŎƻǎ ƭŜƎŀƛǎ ŘŜ 
ǇǊƻǘŜœńƻ Ł ǎŀǵŘŜ Řƻǎ ǘǊŀōŀƭƘŀŘƻǊŜǎ ŀǘǊŀǾŞǎ Řŀǎ ƴƻǊƳŀǎ ǊŜƎǳƭŀƳŜƴǘŀŘƻǊŀǎΣ ǎǳŀ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘŜ Ŝ ǉǳŀƴŘƻ ŦƻǊŀƳ ŎǊƛŀŘŀǎΤ ω /ƻƳǇŀǊŀǊ ŀǎ ǊŜŀƭƛŘŀŘŜǎ ƭŀōƻǊŀƛǎ Řƻǎ ǘǊŀōŀƭƘŀŘƻǊŜǎ 
brasileiros com a de outras localidades; Metodologia: O início da pesquisa se dará com o planejamento e a organização das referências bibliográficas, viabilizando um 
maior aprofundamento do tema estudado. Serão levantados dados de obras bibliográficas acerca da evolução histórica do direito à proteção à saúde no local de trabalho, 
das políticas públicas nacionais e internacionais voltadas para proteção à saúde dos trabalhadores, da preservação da saúde no meio ambiente de trabalho, do patrimônio 
genético humano, dos riscos ao patrimônio genético humano pela exposição ao urânio e das consequências provocadas pela exposição ao urânio. Num segundo 
momento será feito o levantamento das decisões judiciais em âmbito do Tribunais Regionais do Trabalho, considerando o recorte entre os anos de 2009 a 2019. A 
pesquisa procurará por decisões judiciais que já tenham abordado a questão da proteção do patrimônio genético dos trabalhadores expostos à radiação. Visar-se-á 
verificar como os Tribunais trabalhistas se comportam sobre esse tema e qual a consequência tanto para os trabalhadores, quanto para os empregadores da judicialização 
do problema. Em seguida, dar-se-á início a pesquisa documental, através do estudo de relatórios técnicos elaborados pela FIOCRUZ, pela Câmara dos Deputados e pelo 
CRIIRAD, os quais tratam dos danos sociais, ambientais e laborais provocados pela extração do urânio no sudoeste da Bahia. Cabe mencionar que se tentará acesso ao 
relatório elaborado pela Faculdade de Medicina da UFBA em parceria com o MPT. A pesquisa documental também tem como finalidade o acesso ao conteúdo de dados 
públicos disponibilizados pelo DATAPREV, acerca de adoecimento provocado pela extração de minerais radioativos na Bahia. Será elaborada uma análise dos dados 
coletados através do sistema DATAPREV, com base nas informações e documentos disponibilizados pelo próprio sistema. Conforme Bravo (1999), documentos são todas 
as realizações produzidas pelo homem que se mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias e opiniões. Seguindo este raciocínio, podem ser 
apontados vários tipos de documentos, como os escritos, estatísticos, de reprodução de som e imagem e os documentos-objeto. Nesse sentido, a pesquisa documental é 
responsável por permitir a investigação de determinado problema não em sua interação imediata, mas de forma indireta, revelando o seu modo de ser e compreender 
um fato social. Inicialmente, será feita uma busca do número de indivíduos acidentados no meio ambiente de trabalho, em razão de extração de minerais radioativos no 
Estado da Bahia, pesquisa essa que procurará classificar os tipos de acidentes em quatro categorias.  As categorias pesquisadas serão: acidentes típicos com CAT , 
acidentes de trajeto com CAT, doenças ocupacionais com CAT e acidentes sem CAT. Além de se fazer a pesquisa nas categorias acima mencionadas, toda a busca será 
filtrada por ano, utilizando-se o lapso temporal de 2006 a 2016, já que o DATAPREV não oferece os dados relativos aos anos de 2017, 2018 e 2019. Através dessa primeira 
busca, buscar-se-á o número total de acidentados, em razão do trabalho, no estado da Bahia devido à extração de minerais radioativos, entre os anos de 2006 e 2016, 
observando-se a divisão desse número total de acidentes em categorias classificatórias, as quais foram nomeadas de acidentes típicos com CAT, acidentes de trajeto com 
CAT, doenças ocupacionais com CAT e acidentes sem CAT. Viabilidade técnica e econômica: A pesquisa será fundamentada num desenho metodológico, que não 
demanda gastos nem deslocamentos para que seja realizada. Será feita uma pesquisa com foco em análise documental, envolvendo não apenas o levantamento 
bibliográfico, como também a análise de relatórios específicos, a pesquisa jurisprudencial e o levantamento de dados através do DATAPREV. O conjunto desse 
levantamento documental tornará a pesquisa rica e relevante, já que irá viabilizar uma análise crítica e fundamentada das decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho 
acerca do tema.
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Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: Evidências na literatura apontam que o mesmo cenário de risco em locais diferentes não reflete em comportamento de decisão equivalente. 
Praticamente, todos os pesquisadores concordam que valores e crenças influenciam a disposição dos indivíduos para investir sob risco e incerteza (Campbell, 2006). 
Portanto, a cultura pode contribuir na explicação de certos fenômenos econômicos entre países, em relação à ideia de que indivíduos em diferentes países estão sujeitos 
a decisões divergentes. Ou seja, as decisões e os sentimentos dos indivíduos são afetados pela cultura do ambiente local, no qual os mesmos estão inseridos (Kyriacou, 
2016; Goodell, 2017; Hajikhameneh & Kimbrough, 2017). Ao passo que o mundo torna-se mais globalizado, as interações entre pessoas de culturas diferentes 
aumentam, promovendo assim uma necessidade crescente de entender o perfil das pessoas. Como uma área crescente de pesquisa, segundo (Henrich et al, 2010), 
estudar tais diferenças ajuda a compreender se alguns fenômenos são exclusivos para certos grupos ou generalizáveis para a população humana. O entendimento do 
impacto das influências culturais na tomada de riscos das empresas permite aos gestores personalizar suas políticas nas empresas com perfis diferentes de 
comportamento de risco, promovendo assim ambientes de negócios mais adequados. Além disso, permite que as próprias empresas se adaptem em tais diferenças, 
ŘƛƳƛƴǳƛƴŘƻ ŀǎǎƛƳ άǊǳƝŘƻǎέ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŜȄŜŎǳǘƛǾƻǎ όaLI9¢Σ нлмоύΦ tŀǊŀ [ŀōŀƴ όнлмуύΣ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŀǎ ŀǘƛǘǳŘŜǎ ǊƛǎŎƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŎǳƭǘǳǊŀƛǎ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀ ŀǎ 
empresas, os cidadãos e governos. Os empresários entenderão melhor o perfil de preferência ao risco de seus clientes, parceiros e concorrentes, beneficiando-se, 
sobretudo, nas negociações no exterior. Os indivíduos perceberão como a cultura influencia a tomada de decisão das pessoas com quem elas interagem regularmente. 
Por fim, os governos, ao adotarem políticas públicas, deverão considerar os impactos em diferentes grupos culturais. Nota-se, então, que o perfil de risco é visto nas ações 
individuais como também no agrupamento de pessoas em localidades. Por exemplo, a um nível macro, Kanagaretnam, Lim e Lobo (2014) identificaram que as culturas 
que encorajaram maior risco, assumiram mais falhas e problemas bancários durante a crise financeira de 2008. Li, Griffin, Yue e Zhao (2013) investigaram o papel da 
cultura nacional na tomada de riscos corporativos. Em relação ao comportamento individual, Graham, Harvey e Puri (2010) evidenciaram que a tomada de decisão de 
executivos empresariais está fortemente influenciada pelos valores culturais. Rieger, Wang e Hens (2014) notaram que existem diferenças entre países substanciais em 
atitudes de risco que dependem não só das condições econômicas, mas também de fatores culturais. Guiso, Sapienza e Zingales (2006) indica que a cultura é considerada 
um elemento importante capaz de estimular futuras discussões econômicas. Normalmente, as pesquisas são voltadas nas investigações entre dois ou mais países. 
Entretanto, o Brasil é um país com características culturais peculiares em suas regiões. Trata-se do quinto maior país do mundo, tanto em termos de superfície quanto de 
tamanho da população. Ocupa metade da América do Sul e é altamente diversificado dentro de suas fronteiras em termos de condições climáticas, vegetação, etnias, 
linguagens, comidas, música, ritos sociais e desenvolvimento econômico (Hofstede et al., 2010). Os autores investigaram as dimensões culturais entre regiões no Brasil, 
tendo em vista que a cultura brasileira é o resultado da integração e absorção de civilizações distintas dentro de um núcleo cultural português. Os resultados indicaram 
que no Brasil há diferenças culturais significativas entre as regiões em relação à média do país. Ao se tratar de forma específica, em Salvador, Rebequi (2015) identificou 
similaridades com as dimensões culturais do sul e sudeste. Portanto, não se pode aplicar o resultado nacional como referência das características culturais, tendo em vista 
o perfil em cada localidade. Este contexto fundamenta-se a justificativa desta pesquisa, que buscará evidências sobre o mapeamento das características culturais dos 
estudantes em um ambiente de risco envolvendo cenários de ganho e perda, tanto em Salvador, como em outras cidades do estado da Bahia e nos demais estados da 
federação possíveis. Trata-se de uma agenda de pesquisa incipiente no Brasil, tendo em vista que as poucas pesquisas sobre o tema investigaram sob a ótica macro. Em 
função desta pesquisa apontar também para uma formação dos discentes mais consciente acerca das questões sociais e econômicas. Espera-se que nesta vertente os 
mesmos estejam preparados para o processo de tomada de decisão levando em consideração vieses que os indivíduos sofrem no processo decisório, ponderando a 
característica cultural do ambiente ao qual está inserido. O objetivo geral da pesquisa visa mapear as características culturais dos estudantes de graduação e pós-
graduação sob um ambiente de risco, aprofundando na investigação entre cidades do estado da Bahia, região nordeste e demais regiões. Portanto, verificar se os valores 
culturais dos indivíduos interferem nas atitudes concernentes a risco em um cenário de ganho e perda. 2 METODOLOGIA: Muitas vezes, o quadro dimensão cultural 
proposto por Geert Hofstede, um dos mais influentes pesquisadores no âmbito cultural, é usado em economia. O autor investigou valores culturais e identificou cinco 
dimensões culturais (Hofstede, 2001). As dimensões culturais individualismo (IDV) e aversão à incerteza (UAI) são consideradas as mais relevantes para as preferências de 
risco (RIEGER; WANG; HENS, 2014). No entanto, nesta pesquisa serão utilizadas outras duas dimensões culturais tradicionais (PDI e MAS), tendo em vista os estudos que 
já abordam tais dimensões sob a ótica do risco. Com a finalidade de cumprir os objetivos estabelecidos por esta pesquisa quatro grupos de hipóteses foram construídos. 
Há um entendimento dos estudiosos sobre a forte conexão entre confiança e risco (STATMAN, 2009). Postula-se que o mesmo ocorrerá nos estudantes, os quais que 
apresentarem baixo grau de PDI serão mais confiáveis e, portanto, propensos ao risco (STATMAN, 2009; MIHET, 2013; (RIEGER et al. 2014). Ressalta-se que o Brasil 
apresentou um score entre intermediário e alto, ficando em 14ª colocação em uma lista de 50 países (HOFSTEDE, 1980). Ao comparar as regiões brasileiras, Hofstede et 
al. (2010) identificou que sul e sudeste possuem maior reação em relação à distância entre as classes sociais. Espera-se este mesmo comportamento. Espera-se haverá 
uma associação entre os indivíduos propensos ao risco e aqueles culturalmente mais avessos à incerteza (STATMAN, 2009; MIHET, 2013; (RIEGER et al. 2014). O Brasil 
apresentou um índice entre intermediário e alto, ficando na 21ª colocação entre 50 países (HOFSTEDE, 1980). Em relação ao comparativo entre as regiões, as regiões 
nordeste e sudeste apresentaram maior nível de aversão à incerteza (HOFSTEDE et al, 2010). Espera-se este mesmo comportamento. Espera-se que o maior nível de 
masculinidade indicará maior grau de propensão ao risco (MIHET, 2013). O Brasil apresentou, nesta dimensão, uma pontuação média, ficando na 27ª colocação entre 50 
países (HOFSTEDE, 1980). Ao comparar as regiões, Hofstede et al. (2010) identificaram que o norte e sul tiveram maior score. Espera-se que o maior nível de 
individualismo indicará maior grau de propensão ao risco, sobretudo em razão dos indivíduos altamente confiantes tendem a ser mais tolerantes ao risco do que pessoas 
menos confiantes, exagerando sua capacidade de controlar resultados e superestimando seus conhecimentos (HSEE E WEBER 1999; WANG E FISCHBECK 2008; CHUI, 
TITMAN e WEI, 2010; STATMAN, 2009; MIHET, 2013; BREUER, RIESENER e SALZMAN, 2014; RIEGER et al. 2014). O Brasil apresentou um índice de individualismo 
intermediário, que o colocou em 26ª colocação entre os 50 países da pesquisa (HOFSTEDE, 1980).  2.1 Controle de Variáveis 2.1.1 Educação  Quanto maior nível 
educacional maior é a capacidade do indivíduo para avaliar riscos inerentes aos processos de investimentos, e assim, permitir uma maior tolerância ao risco financeiro dos 
indivíduos mais educados. (HALIASSOS, BERTAUT, 1995; SUNG E HANNA, 1996; GRABLE, 2000). 2.1.2 Renda Os indivíduos que possuem uma renda maior tendem a ter 
uma maior tolerância ao risco do que os que têm rendimento mais baixo (GRABLE, 2000; GRABLE; LYTTON, 2001). 2.1.3 Sexo Entre os estudantes, as mulheres reportem 
menor tolerância ao risco do que os homens (BAJTELSMIT; BERNASEK; JIANAKOPLOS, 1999; GRABLE; LYTTON, 1999; GRABLE, 2000; POWELL; SCHUBERT; GYSLER, 
2001). 2.1.4 Idade  Os indivíduos mais novos têm mais tempo para recuperar de perdas financeiras, bem como têm mais tempo para acumular e proteger a sua riqueza 
(SUNG E HANNA, 1996; GRABLE; LYTTON, 1999; HALLAHAN; FAFF; MCKENZIE, 2003).
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Escândalos contábeis como os famosos casos Enron, WorldCom, Xerox e Merck incitam a discussão sobre a importância da Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) no contexto empresarial. A falta de transparência das informações contábeis e manipulações de resultados realizadas pelos gestores foram atribuídas, à 
época, à decadência da moralidade nos negócios, traduzida pela falta de RSC (Chin, Shen & Kang, 2008). A RSC são as ações e políticas específicas realizadas no contexto 
organizacional, que levam em consideração o tripé da performance econômica, social e ambiental  e as expectativas dos stakeholders. O tema RSC tem ganhado cada vez 
importância nas pesquisas acadêmicas. Um dos primeiros artigos a jogar luz sobre o assunto foi o de Carroll (1979), que ofereceu um modelo conceitual que descreveu, 
de uma forma geral, os aspectos essenciais de uma performance corporativa social. Mesmo sendo este artigo do final dos anos 70, o autor já ressaltava a crescente 
ƛƳǇƻǊǘŃƴŎƛŀ Řƻ ŀǎǎǳƴǘƻΦ !ǎ ŘƛǾŜǊǎŀǎ ǇŜǎǉǳƛǎŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎ ǘǊƻǳȄŜǊŀƳ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŎƻƴŎŜƛǘƻǎ Ŝ ŘŜŦƛƴƛœƿŜǎ ŘŜ w{/Φ !Ǝǳƛƴƛǎ όнлммύΣ ŘŜŦƛƴƛǳ w{/ ŎƻƳƻ άŀœƿŜǎ Ŝ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ 
ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ ƴƻ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŀƭΣ ǉǳŜ ƭŜǾŀƳ ŜƳ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀœńƻ ŀǎ ŜȄǇŜŎǘŀǘƛǾŀǎ Řƻǎ ǎǘŀƪŜƘƻƭŘŜǊǎ Ŝ ƻ ǘǊƛǇŞ Řŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŜŎƻƴƾƳƛŎŀΣ ǎƻŎƛŀƭ Ŝ ŀƳōƛŜƴǘŀƭέΦ 
Wł aŎ²ƛƭƭƛŀƳǎ Ŝ {ƛŜƎŜƭ όнллмΣ ǇΦ ммтύΣ ŎƻƴŎŜƛǘǳŀƳ w{/ ŎƻƳƻ άŀœƿŜǎ ǉǳŜ ǇǊƻŎǳǊŀƳ ǇǊƻƳƻǾŜǊ ŀƭƎǳƳ ōŜƳ ǎƻŎƛŀƭΣ ŀƭŞƳ Řƻ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ Řŀ ŦƛǊƳŀ Ŝ Řƻ ǉǳŜ Ş ǊŜǉǳŜǊƛŘƻ ǇƻǊ ƭŜƛέΦ 
Em comum, percebe-se que tais definições de RSC sempre apresentam um conceito abrangente, que envolve várias ações das empresas, nas mais diferentes áreas. Essa 
amplitude dos conceitos nos remete ao modelo conceitual de Carroll (1979), que ressaltou que a RSC deve abranger aspectos econômicos, legais, éticos e de 
discricionariedade. O aspecto econômico descrito pelo autor informa que as empresas têm como objetivo principal serem agentes econômicos produtores de bens e 
serviços demandados pela sociedade e vendidos a ela com lucro. Já o aspecto legal, ainda segundo Carroll (1979), indica que a sociedade espera que as empresas realizem 
suas atividades seguindo os requerimentos legais. O aspecto ético se relaciona com os aspectos legais, porém Carroll (1979) o descreve como um nível além do 
cumprimento da lei, de forma que as empresas devam buscar a ética em suas ações. Por fim, há o aspecto discricionário das empresas, ou seja, ações adicionais, 
voluntárias, não requeridas por lei, mas que visam o bem social, tais como as contribuições filantrópicas. As empresas engajadas na RSC estão propensas a melhorar a 
reputação, fidelização de clientes e avaliações de produtos (Aguinis, 2011), além de influenciarem nas atitudes e comportamentos dos colaboradores (Leal, 2013). A RSC 
têm sido objeto de estudos que investigam performance financeira corporativa (Isaksson & Woodside, 2016; Leal, 2013; Callan & Thomas, 2009; Orlitzky, Schmidt, & 
Rynes, 2003). No entanto, é comum identificar executivos que utilizam a Responsabilidade Social Corporativa como um cartão de visita para aumentar a performance da 
empresa e a sua própria reputação, sobretudo quando exibem características do traço de personalidade narcisista. Os gestores com esses traços inflam o ego ao serem 
elogiados pela visão e inovação e performance (Gudmundsson & Southey, 2012). Indivíduos com características subclínicas de Narcisismo exibem características de 
egoísmo, superioridade e vaidade (Gudmundsson & Southey, 2012). Estudos estrangeiros da área na área de negócios têm se debruçado a discutir essa temática. Lin, Sui, 
Ma, Wang, e Zeng (2018), por exemplo, desenvolveram um estudo com o intuito de examinar como os traços psicológicos pessoais afetam as práticas da 
Responsabilidade Social Corporativa dos principais gerentes de organizações chinesas, que participam de megaprojetos. Elegeram o Narcisismo com um foco particular e 
perceberam que quanto maior o grau de Narcisismo dos CEOs, menor o grau de responsabilidade social no megaprojeto. Por outro lado, Petrenko, Aime, Ridge, e Hill 
(2016) desenvolveram um estudo com uma amostra de CEOs da Fortune 500 para verificar a relação com Responsabilidade Social Corporativa. Os autores confirmaram 
que o desejo de atenção e reforço à imagem do CEO narcisista têm efeitos positivos nos níveis e perfis da responsabilidade social corporativa. Tang, Mack, e Chen (2015) 
também estudaram a influência do narcisismo e a responsabilidade social corporativa com 1500 empresas da S&P, no período de 2003-2010 e perceberam que os CEOs 
mais narcisistas se preocupam mais com a Responsabilidade Social Corporativa. OBJETIVO: Nessa perspectiva, o presente projeto de pesquisa tem por objetivo analisar a 
relação entre Responsabilidade Social Corporativa e o traços de personalidade, não clínico, do Narcisismo, à luz da Teoria do Alto Escalão que enuncia que a personalidade 
e valores dos executivos influenciam suas interpretações e escolhas. METODOLOGIA: Assim, este estudo será apoiado por uma abordagem metodológica do tipo teórico-
empírica, de avaliação quantitativa, adotando o survey como estratégia de coleta de dados, cuja amostra será profissionais da área de negócios brasileiros. O questionário 
será composto por quatro partes: I- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); II- Perfil demográfico; III- Instrumento de medição de personalidade de traços 
Narcisistas composto por 40 assertivas do inventário de personalidade NPI (Raskin & Terry, 1988) que remetem a características de: (Autoridade, Autossuifissiencia, 
Superioridade, Exibicionismo, Exploração, Vaidade e Senso de Direito), já validado nacionalmente por Magalhães e Koller (1994) e; IV -17 assertivas que remetem à 
Responsabilidade Social Corporativa, sendo cinco relativas à Responsabilidade Econômica orientada para os proprietários, seis relativas à Responsabilidade legal e seis 
relativas à Responsabilidade Ética, adaptada do estudo de Leal (2013). Para a execução da pesquisa, inicialmente será realizada uma pesquisa do tipo bibliográfica para a 
coleta de artigos, teses, dissertações para aprofundamento do estudo da temática para elaboração do Referencial Teórico. Em segundo lugar será elaborado o 
questionário e enviado para profissionais de negócios brasileiros. Em terceiro lugar os dados coletados serão tratados estatisticamente pelas técnicas: Descritiva, Testes 
de médias e Regressão. Em quarto lugar, os dados serão analisados e confrontados com os estudos anteriores. E por fim, o estudo poderá ser concluído. Importa informar 
que o projeto foi submetido à Plataforma Brasil e o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), emitido por um Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) do sistema CEP/CONEP é nº 24482619.8.0000.0041. HIPÓTESES: Espera-se que os resultados confirmem ou refutem as quatro hipóteses estatísticas: H1: Quanto 
mais forte o traço de personalidade narcisista, maior a responsabilidade social corporativa econômica orientada para os proprietários; H2: Quanto mais forte o traço de 
personalidade narcisista, menor a responsabilidade social corporativa legal e ética; H3: Existe diferença significativa entre as atitudes de homens e mulheres frente à 
Responsabilidade Social Corporativa e; H4: Existe diferença significativa quanto a faixa etária e a Responsabilidade Social Corporativa. CONTRIBUIÇÕES: Espera-se ainda 
que esses resultados permitam a observação sobre a relevância teórica e prática desse estudo. Teórica por trazer ao debate um estudo interdisciplinar que abrange a área 
de pesquisa da contabilidade comportamental, por analisar atitudes e comportamentos dentro da perspectiva psicológica, além de trazer uma fundamentação teórica 
sobre a abordagem da teoria do Alto Escalão, teoria que guarda forte relação com as temáticas RSC, gerenciamento de resultados e traços de personalidade narcisistas. A 
contribuição prática se dá pelas implicações econômicas e sociais dos achados que interessam profissionais da área contábil, tais como auditores, reguladores, e também 
os responsáveis pela governança corporativa, dado que os resultados do presente estudo fornecem insights para gerentes de negócios que formulam as políticas internas, 
além de promover a discussão se a RSC é usada pelos gestores para autopromoção pessoal e empresarial, sem a preocupação com o impacto ou prejuízo causado pelo 
gerenciamento de resultado oportunístico. Desenvolve ainda uma compreensão integrada de como o Narcisismo pode influenciar na conduta social dos líderes, dentro e 
fora das empresas, sobretudo no reporte das informações contábeis para a sociedade. Como as organizações são gerenciadas e lideradas por indivíduos que possuem 
características diversas, estes percebem os fenômenos interpretam sobre sua própria perspectiva, portanto suas decisões refletem seus valores e interesses. Sobre a 
viabilidade técnica e econômica, a pesquisa não requer necessidade de investimentos, haja vista ser desenvolvida sem a necessidade de insumos. Portanto, os eventuais 
recursos necessários para a execução da pesquisa podem ser subsidiados pela autora do projeto.
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PROJETO:SOBREVIDA DE INDIVÍDUOS INFECTADOS PELO HIV/AIDS ACOMPANHADOS NUM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE)

Cronograma:
- Atualização da revisão de literatura    01.02.2020   a 28.02.2020 - Redação da versão final do projeto 01.03.2020 a 15.03.2020 - Treinamento da equipe de campo 
15.03.2020 a 31.03.2020 - Coleta de dados   01.04.2020 a 31.05.2020 - Construção e limpeza do banco de dados  01.06.2020 a 30.06.2020 - Processamento e análise 
Řƻǎ ŘŀŘƻǎ ς ǇŀǊǘŜ L       лмΦлтΦнлнл ŀ омΦлтΦнлнл π wŜŘŀœńƻ Ŝ {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǇǊƛƳŜƛǊƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ς /ŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ Řƻǎ ƽōƛǘƻǎ ƴǳƳ ǎŜǊǾƛœƻ ŘŜ ǊŜŦŜǊşƴŎƛŀ ǇŀǊŀ IL±π!ƛŘǎ ŜƳ 
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associados à sobrevida  de pessoas infectadas pelo HIV-Aids em Feira de Santana - Ba - Envio do relatório final  01.01.2021 a 30.01.2021

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: Alguns estudos indicam que o risco de óbito por aids no Brasil aumentou cerca de 8% e, nesses últimos anos, as regiões Norte, Nordeste e Sul 
apresentaram número de óbitos e taxas de mortalidade superiores ao observado antes da implantação da política de acesso aos antirretrovirais. Nessas regiões, o risco de 
morrer por aids em 2010 foi entre 1,1 e 2,5 vezes maior do que ao observado em 1996.  Essa realidade evidencia um paradoxo, no qual, o esperado aumento da 
expectativa de vida de pessoas infectada pelo HIV em uso de ARV, não está se refletindo, no Brasil, em uma redução sustentável do risco de morrer ao longo do tempo. 
Entre os possíveis fatores que podem explicar esse paradoxo encontra-se o elevado percentual de indivíduos infectados que iniciam tardiamente a terapia antirretroviral, 
a não adesão ao seguimento clínico ou à terapia ARV e o importante número de pessoas HIV+ que estão em uso de ARV por um longo período tempo. Esse conjunto de 
fatores tem se refletido no padrão de mortalidade por aids no país, que está caracterizado por um elevado número de óbitos decorrente de doenças oportunistas e o 
importante aumento dos casos com causas de óbito não relacionadas convencionalmente à aids, notadamente às doenças cardiovasculares, neoplasias não definidoras, 
diabetes mellitus (BRASIL, 2004). Além disso, no momento em que várias afecções concorrem para determinar o óbito em aids, é fundamental a análise de causas 
múltiplas de morte, posto que a causa básica é insuficiente para descrever todas as doenças que concorrem para o evento fatal (SANTO e PINHEIRO, 1999; SANTO, 2007). 
Portanto, o presente projeto de pesquisa visa identificar os fatores associados à sobrevida de pessoas infectadas pelo HIV/aids acompanhadas num Serviço de Assistência 
Especializada (SAE) do Centro de Referência Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS da cidade de Feira de Santana-Ba. 2 PERTGUNTA DE INVESTIGAÇÃO: Que fatores estão 
associados à sobrevida de indivíduos acompanhados num Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Referência Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS em 
Feira de Santana-Ba? 3 OBJETIVOS: 3.1 Geral: Estimar a sobrevida de indivíduos acompanhados num Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Referência 
Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS em Feira de Santana-Ba. 3.2 Específicos: a) Descrever as características dos óbitos relacionadas e não relacionadas à aids; b) 
Investigar diferenças nos padrões de mortalidade segundo o tempo de uso de antirretrovirais, conhecendo as diferentes causas de óbito; c) Identificar os fatores 
associados à sobrevida de pessoas infectadas pelo HIV após o início do uso dos antirretrovirais, considerando um período de seguimento clínico de até cinco anos. 4 
a9¢h5h[hDL!Υ пΦм 5ŜƭƛƴŜŀƳŜƴǘƻ Řŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀΥ ¢ǊŀǘŀπǎŜ ŘŜ ǳƳŀ ŎƻƻǊǘŜ ǊŜǘǊƻǎǇŜŎǘƛǾŀ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘŀ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ǳƳ ŜǎǘǳŘƻ ŘŜ ŎƻƻǊǘŜ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ώ/ƻƻǊǘŜ .ǊŀǎƛƭΣ нлло ς нлмр 
(disponível em: www.plosone.org doi: 10.1371/journal.pone.0095673)].  4.2 Contexto e participantes: O SAE foi implantado em 7 de agosto de 2003, junto com o Centro 
de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o laboratório do CTA. Até então, no CRM de Feira de Santana eram atendidas pessoas com todas as IST, com exceção do 
HIV/AIDS. O programa tem por objetivo o rastreamento, diagnóstico e tratamento para IST, acompanhamento de profissionais que sofreram acidentes ocupacionais com 
risco para essas infecções e vítimas de abuso sexual, além de promover educação em saúde para população em geral, visando a prevenção dessas infecções e/ou agravos 
oriundos de tais doenças. A porta de entrada do programa se dá através do CTA e a demanda é livre. Logo, os pacientes têm acesso irrestrito ao serviço e em primeira 
instância são acolhidos e é feito um aconselhamento sobre as doenças transmitidas via sexual, esclarecendo as dúvidas trazidas pelo paciente e enfatiza-se o uso do 
preservativo em todas as relações sexuais como método de prevenir a infecção ou disseminação de doenças para seus parceiros.  A partir de dados disponíveis nos 
Sistemas de Informações estima-se que serão revisados prontuários clínicos de 200 pessoas HIV+ incluídas na coorte. Os critérios de inclusão na coorte são: ter 18 ou mais 
anos de idade no momento da matrícula no Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Referência Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS em Feira de Santana-
Ba, teste HIV+ confirmado, com início de tratamento antirretroviral a partir de 01 de janeiro de 2015 e a realização de pelo menos uma consulta clínica após o início da 
terapia.  4.3 Estratégias de pesquisa e instrumentos de coleta de dados: A primeira fonte de informação a ser utilizada serão os registros realizados nos prontuários 
clínicos dos pacientes matriculados no Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Referência Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS da cidade de Feira de 
Santana-Ba nos últimos cinco anos (2015 a 2019). O desfecho principal será o óbito ocorrido até 31 de dezembro de 2019. No segundo momento todos os pacientes 
incluídos na coorte serão rastreados no sistema de informação SICLOM. O objetivo será identificar data de início da TARV e possíveis ocorrências de óbito entre pacientes 
classificados como perda de seguimento.  4.4 Procedimentos para organização e análise dos dados: Esta etapa destina-se ao cálculo das estimativas das taxas de 
mortalidade e definição de fatores associados ao óbito. Assim, inicialmente serão estimadas freqüências simples das variáveis de interesse. Em seguida, para a 
comparação das proporções será empregado o teste qui-quadrado de Pearson ou quando indicado o teste exato de Fisher com respectivo nível descritivo do valor-p. 
Numa terceira fase do plano de análise, será utilizada a técnica de análise de sobrevivência com o objetivo de estimar diferentes tempos desde o início da TARV até o 
evento de interesse (óbito) ou censura. Também serão obtidas para cada subgrupo do estudo as curvas da função de sobrevida pelo estimador de Kaplan-Meier. Para 
comparação das curvas de sobrevivência será utilizado o teste de Mantel-Haenszel (log-rank). E por fim, para estimar o efeito das covariáveis do estudo nas estimativas da 
HR (Hazard Ratio) ajustada, será utilizado modelo de riscos proporcionais de Cox. 4.5 Aspectos éticos: Trata-se de estudo observacional tipo coorte que será conduzido 
por meio da revisão de prontuários clínicos. Assim, os riscos estão relacionados principalmente a quebra de sigilo das informações coletadas. Finalmente, destaca-se que 
serão respeitadas as determinações da Resolução CNS 466/12 e suas complementares e que este estudo será submetido como emenda a um estudo que encontra-se 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) sob parecer nº: 1.386.816. Destaca-se ainda que os materiais e dados 
coletados serão, exclusivamente, para os fins previstos no protocolo e publicação dos achados do estudo. Resultados esperados: Acredita-se que a mortalidade por aids 
está relacionada ao acesso tardio ao diagnóstico e tratamento. Assim, fatores como baixa escolaridade e adesão devem mostrar-se associados à sobrevida. 
Disponibilidade de infraestrutura e viabilidade técnico para o desenvolvimento do estudo. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS), trata-se de uma 
Instituição Pública e gratuita, mantida pelo governo do Estado da Bahia, sob o regime de autarquia. Possui hoje sete módulos onde são desenvolvidas as atividades 
acadêmicas e Centros Administrativos I, II e III onde são desenvolvidas atividades administrativas. Conta ainda com um Centro de informática, Parque Esportivo, Prédio da 
Biblioteca, Creche, Centro de Educação Básica, Residência Universitária, Observatório Astronômico, Estação Climatológica, Centro de Treinamento Xavantes, Sede de 
Educação Ambiental, Centro Universitário de Cultura e Artes, Museu Casa do Sertão e seis Clínicas Odontológicas. A pesquisa na UEFS é desenvolvida através de projetos 
cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PPPG por grupos/núcleos de pesquisa e por pesquisadores independentes.  SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
ESPECIALIZADO (SAE) EM DST/HIV/AIDS DE FEIRA DE SANTANA: O CRM DST/HIV/AIDS de Feira de Santana dispõe de uma equipe multidisciplinar organizada em setores, 
são eles: Coordenação; Administração; Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA); Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Serviço de Assistência 
Especializado (SAE); Leito Dia e Laboratório. O SAE foi implantado em 7 de agosto de 2003, junto com o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o laboratório do 
CTA. Até então, no CRM de Feira de Santana eram atendidas pessoas com todas as IST, com exceção do HIV/AIDS.
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PROJETO:FORMULAÇÃO DE PREPARAÇÕES FITOCOSMÉTICAS A BASE DO EXTRATO GLICÓLICO DE Anacardium occidentale

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A planta Anacardium occidentale Linn. pertencente à família Anacardiaceae, é conhecida popularmente como cajueiro. É originária do Brasil, e utilizada 
na medicina tradicional, principalmente no Nordeste brasileiro. (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007; MORAIS et al., 2005; OLAJIDE et al., 2004a). A abordagem 
fitoquímica das folhas de A. occidentale detectou a presença de flavonoides, taninos, saponinas, compostos fenólicos, alcaloides e óleos essenciais. Outros estudos 
fitoquímicos detectaram na casca do caule de A. occidentale a presença de carboidratos, taninos, fenóis, catequinas, glicosídeos, saponinas, resinas, flavonoides e 
alcaloides (AJILEYE et al., 2015a). Apesar de diversos estudos demonstrarem o potencial farmacológico dos extratos obtidos a partir dos diversos órgãos vegetais de 
Anacardium occidentale L. há pouca informação em relação a aplicabilidade destes extratos em formulações fitocosméticas e fitoterápicas, assim, o presente trabalho 
pretende avaliar o potencial antimicrobiano de formulações fitocosméticas contendo extrato glicólico de Anacardium occidentale frente a Staphlococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes e Propionibacterium acnes. 2. OBJETIVO GERAL: Desenvolver um sabonete líquido com atividade antisséptica contendo, como princípio ativo, o 
extrato glicólico do caule e folhas de Anacardium occidentale L. 2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Avaliar a qualidade do material vegetal de Anacardium occidentale L. 
através dos testes físico-químicos para determinação de impurezas, umidade e cinzas; Preparar os extratos glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium 
occidentale L. por maceração estática seguida de percolação; Realizar avaliação fitoquímica, de pH, densidade e resíduo seco do extrato glicólico das folhas e cascas do 
caule de Anacardium occidentale L.; Determinar o teor de polifenóis, flavonoides e taninos do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.;
 Desenvolver a formulação de um produto fitocosmético τ sabonete líquido antisséptico τ contendo, como princípio ativo, o extrato glicólico das folhas e cascas do 
caule de Anacardium occidentale L.;
 
Determinar a atividade antibacteriana da formulação fitocosmética através do teste de difusão em ágar.
 
3. METODOLOGIA
 
3.1. Obtenção do material vegetal
 
Serão utilizados caules e folhas de Anacardium occidentale L., o material fresco de Anacardium occidentale L.
 
3.2. Avaliação da qualidade da matéria-prima vegetal
 
3.2.1. Determinação de impurezas
 
Será realizada para determinar a presença de impurezas da planta e elementos estranhos, seguindo metodologia descrita na Farmacopeia Brasileira 5a edição.
 
3.2.2. Determinação de umidade
 
O teor de umidade das folhas e cascas do caule será determinado em triplicata pelo método em estufa, seguindo metodologia descrita na Farmacopeia Brasileira 5a 
edição. 
 
3.2.3. Determinação de cinzas totais
 
A determinação quantitativa das cinzas totais será realizada também de acordo com o método descrito na Farmacopeia Brasileira 5a edição em triplicata. 
 
3.3. Preparo do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.
 
Os extratos glicólicos serão preparados por maceração estática seguida de percolação utilizando mistura de propilenoglicol e água (8:2) como líquido extrator (ARDISSON 
et al., 2002). 
 
3.4. Avaliação físico-química do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. 
 
3.4.1. Determinação do pH 
 
O pH do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será determinado em potenciômetro seguindo metodologia que prevê a aferição do 
aparelho com as leituras de soluções-tampão (pH=4,0 e pH=7,0). 
 
3.4.2. Determinação da densidade
 
A densidade do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será determinada em picnômetro à temperatura ambiente. 
 
3.4.3. Determinação do resíduo seco
 
Para determinação do resíduo seco, 5 mL do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será medido e transferido para cálices de 
porcelana previamente tarados. As cápsulas serão colocadas em banho-maria até a secura e a dessecação será consumada na estufa, a 110 °C, até peso constante 
(Farmacopeia Brasileira, 2010). 
 
3.5. Avaliação fitoquímica do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.
 
3.5.1. Taninos
 
Para a identificação de taninos, o extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será diluído em água purificada (1:10) e o conteúdo dividido 
em quatro tubos de ensaio onde serão realizadas as reações de precipitação ({LalES et al., 2016)
 
3.5.2. Flavonoides
 
Para a determinação de flavonoides, o extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será diluído em álcool 70% (1:15) e serão realizados os 
testes com hidróxidos alcalinos e a reação de Shinoda ({LalES et al., 2016).
 
3.5.3. Saponinas
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Cronograma:
- 02/2020 - Obtenção do material vegetal - 03/2020 a 04/2020 - Avaliação da qualidade da matéria-prima vegetal (Determinação de impurezas / Determinação de 
umidade / Determinação de cinzas totais) - 05/2020 - Preparo do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. - 06/2020 a 07/2020 - 
Avaliação físico-química do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. (Determinação do pH / Determinação da densidade / Determinação 
do resíduo seco) - 08/2020 - Avaliação fitoquímica do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. (Taninos / Flavonoides / Saponinas) - 
09/2020 a 10/2020 - Determinação do teor de polifenóis, flavonoides e taninos do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. - 11/2020 - 
Formulação do sabonete líquido utilizando o extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. -12/2020 a 01/2021 - Avaliação da atividade 
antimicrobiana do extrato glicólico e formulações cosméticas obtidas a partir das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.

O extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será diluído em água purificada (1:10), adicionar 2 mL em tubo de ensaio e agitar 
vigorosamente verificado se ocorrerá a formação de uma espuma persistente ({LalES et al., 2016)
 
3.6. Determinação do teor de polifenóis, flavonoides e taninos do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.
 
3.6.1. Determinação do teor de polifenóis 
 
Os polifenóis serão avaliados utilizando 500˃ L de solução do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. e ácido gálico (padrão) em 1 mL 
de Folin Ciocalteau (1:10), e posterior adição de 3 mL de carbonato de sódio para leitura em espectrofotômetro a 760 nm (CUENDET et al., 1997). 
 
3.6.2. Determinação do teor de flavonoides
 
A quantificação de flavonoides será realizada pela adição de 1 mL de AlCl3 2% em uma solução etanólica do extrato (10 mg/mL) e quercetina (padrão). As amostras serão
 avaliadas em espectrofotômetro a 510 nm utilizando a quercetina como padrão (MILIAUSKAS; VENSKUTONIS; VAN BEEK, 2004). 
 
3.6.3. Determinação do teor de taninos
 
3.7. Formulação do sabonete líquido utilizando o extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.
 
Serão preparadas seis formulações de sabonete líquido: F1 ς triclosan (1%); F2 ς extrato glicólico das cascas do caule de A. occidentale L. a 5% (EGC 5%); F3 ς extrato 
glicólico das cascas do caule de A. occidentale L. a 10% (EGC 10%); F4 ς extrato glicólico das folhas de A. occidentale L. a 5% (EGF 5%); F5 ς extrato glicólico das folhas de 
A. occidentale L. a 10% (EGF 10%); F6 ς fórmula base do sabonete. A fórmula base do sabonete estudado será composta pelas seguintes substâncias: lauril éter sulfato de
 sódio (25%), dietanolamida de ácido graxo de coco (5%), ácido cítrico (q.s.p. pH 6.0), cloreto de sódio (q.s.p. ajustar viscosidade) e água destilada (q.s.p. 100g). Adicionar 
o lauril éter sulfato de sódio ao extrato glicólico, homogeneizar. 
 
3.8. Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato glicólico e formulações cosméticas obtidas a partir das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. A 
atividade antimicrobiana das formulações será verificada in vitro, pelo método da inibição da multiplicação microbiana por difusão em Agar de acordo com a metodologia
 descrita pelo Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI, 2003) com modificações.  Serão empregadas no estudo as bactérias Staphlococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Propionibacterium acnes e Escherichia coli. 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se obter ao final deste trabalho o desenvolvimento de um produto fitocosmético a base dos caules e folhas de Anacardium 
occidentale L. com atividade antimicrobiana. O controle de qualidade realizado com o material vegetal e com as plantas permitirão determinar os critérios de qualidade 
necessários para a padronização do produto desenvolvido e a ampliação da escala de produção do ambiente laboratorial para larga escala.
 
5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Os equipamentos, materiais, reagente e vidrarias necessários para o desenvolvimento do projeto de pesquisa estão disponíveis 
nos Laboratórios de Química, Microbiologia e Farmacognosia do Campus Gilberto Gil do Centro Universitário Estácio FIB, bem como dos Laboratórios de Pesquisa em 
Produtos Naturais da Universidade Federal da Bahia com o qual temos parceria para desenvolvimento de projetos de pesquisa.

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 41 de 272



SaúdeESTÁCIO FIBPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020
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PROJETO:Gestantes na Sala de Espera: Efeitos de um programa de educação em saúde nos níveis de atividade física e uso racional de medicamentos

Cronograma:
- Revisão de literatura: fevereiro 2020 a novembro/2021; - Capacitação da equipe de colaboradores: fevereiro 2020 a março/2020; - Aplicação dos instrumentos de 
pesquisa (coleta de dados inicial): março/2020; - Encontros com gestantes na sala de espera: abril/2020 a outubro/2020; - Relatório trimestral: maio/2020; - Submissão 
de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (dependente da publicação do edital): maio/2020 a setembro/2020 - Redação do artigo  "Tecnologias leves em saúde: 
possibilidades e perspectivas da sala de espera" ( trabalho 01) : fevereiro/2020 a julho/2020; - Palestra- Tecnologias leves em saúde: junho/2020 - Submissão do artigo 
"Tecnologias leves em saúde: possibilidades e perspectivas da sala de espera" ( trabalho 01) : julho/2020; -Relatório trimestral: agosto/2020; - Redação do artigo 
"Gestantes na Sala de Espera: Efeitos de um programa de educação em saúde nos níveis de atividade física e uso racional de medicamentos" (trabalho 02): maio/2020 a 
dezembro/2020 ; - Aplicação dos instrumentos de pesquisa (coleta de dados final): outubro/2020; - Palestra- Gestantes na Sala de Espera: outubro/2020 - Relatório 
trimestral: novembro/2020; - Submissão do artigo "Gestantes na Sala de Espera: Efeitos de um programa de educação em saúde nos níveis de atividade física e uso 
racional de medicamentos" (trabalho 02): janeiro/2021 ; - Submissão a órgão de fomento (dependente da publicação do edital): fevereiro/2020 a outubro/2020; - 
Relatório final:fevereiro/2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Educação em Saúde: Tradicionalmente é compreendida como transmissão de informações em saúde. Uma das concepções mais generalizadas sobre 
educação e saúde é aquela cujas atividades se desenvolvem mediante situações formais de ensino-aprendizagem, funcionando como agregadas aos espaços das práticas 
de saúde. Nesse sentido, a educação possui importância inegável para a promoção da saúde, sendo utilizada como veículo transformador de práticas e comportamentos 
individuais, e no desenvolvimento da autonomia e da qualidade de vida. Sala de Espera: O espaço físico da sala de Espera para atendimentos clínicos tais como a 
realização de exame pré natal, em unidades básicas de saúde, tem se mostrado um campo rico para a realização de intervenções de educação em saúde. Como conceito a 
sala de espera consiste em desenvolver ações sistemáticas de caráter socioeducativo, que visam tanto à promoção de cuidados com a saúde do usuário do SUS quanto a 
um estímulo à multidisciplinaridade e à humanização do atendimento. Nesta perspectiva, a sala de espera é uma forma de acolhimento, ou seja, uma tecnologia leve. 
{ŜƎǳƴŘƻ !ƭŎŃƴǘŀǊŀΣ όнлмоύ άŀ {ŀƭŀ ŘŜ 9ǎǇŜǊŀ ǎŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀ ŎƻƳƻ ǳƳ ŜǎǇŀœƻ ŘŜ ŎƻƴǾŜǊǎŀœńƻ Ŝ ǘǊƻŎŀ ŘŜ ŜȄǇŜǊƛşƴŎƛŀǎΣ ŀǇǊƻǇǊƛŀƴŘƻπǎŜ Řƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ŀǳǘƾƴƻƳŀ Ŝ 
ŀǘƛǾŀέΦ ! ǎŀƭŀ ŘŜ ŜǎǇŜǊŀ ǘŜƳ ƻ ƛƴǘǳƛǘƻ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƳ ŎǳƛŘŀŘƻ ƘǳƳŀƴƛȊŀŘƻΣ ŜŦŜǘƛǾŀƴŘƻ ŀ ŀǇǊƻȄƛƳŀœńƻ ŎŀŘŀ ǾŜȊ ƳŀƛƻǊ ŜƴǘǊŜ ŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ Ŝ ƻǎ ǎŜǊǾƛœƻǎ ŘŜ ǎŀǵŘŜΦ ; ǇƻǊ 
meio da sala de espera que os profissionais da área da saúde têm a oportunidade de estar desenvolvendo atividades que extrapolam o cuidado, como a educação em 
saúde, garantindo maior acolhimento aos usuários. Nesse sentido, através das atividades realizadas na sala de espera, podem ser criados espaços de diálogo tendo como 
resultado um serviço mais humano.Portanto, por meio das atividades desenvolvidas em sala de espera, é possível evidenciar bons resultados em relação à educação em 
saúde, pois a partir das atividades realizadas e da participação dos usuários é possível desenvolver ações que visem a promoção da saúde bem como, a troca de 
informações e conhecimentos entre usuários e profissionais (NORA,2009). Sala de espera, o uso racional de medicamentos e a prática de atividade física em gestantes: 
Diversos aspectos e formas de abordagens podem ocorrer no espaço da sala de espera. Para gestantes, podem-se destacar dois aspectos que podem contribuir para uma 
gestação saudável: o uso racional de medicamentos e a prática de atividade física em gestantes. O uso racional de medicamentos é estabelecido quando pacientes (ou 
gestantes) recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor 
custo para si e para a comunidade (OMS, 1985). No que concerne à atividade física, as recomendações preconizadas pelo American College of Obstetricians and 
Gynecologists são de que a atividade física desenvolvida durante a gestação tenha por características atividades centradas nas condições de saúde da gestante, na 
experiência em praticar exercícios físicos, na demonstração de interesse e necessidade da mesma (AHI,2016), todavia, é possível que nem todas gestantes possuam este 
conhecimento. Ativação em Saúde: O conceito de ativação consiste na capacidade de um doente ou consumidor de cuidados de saúde participar ativamente nos mesmos, 
sendo um conceito distinto dos doentes ou consumidores que adquirem uma atitude passiva relativamente à sua saúde (HIBBARD,2005). A ativação nos cuidados de 
saúde é caracterizada por diversos aspectos: as crenças, os conhecimentos, as capacidades e motivação do indivíduo para participar nesses cuidados de saúde e na 
promoção da saúde. Objetivos: Ativar competências, habilidades e estimular atitudes saudáveis, pertinentes aos níveis de atividade física e conhecimento acerca do uso 
de medicamentos das gestantes assistidas em uma Unidade de Saúde da Família do Doron/Salvador-Ba e avaliar o efeito da intervenção no conhecimento, habilidade e 
atitudes das gestantes acerca da importância da atividade física e uso responsável de medicamentos. Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: Trata-se de um 
estudo quase-experimental do tipo antes de depois que irá avaliar os efeitos de um programa de educação em saúde na ativação das gestantes. Usando o desenho série 
temporal interrompida com um grupo. Serão convidadas todas as gestantes cadastradas na Unidade de Saúde da Família do Doron. Atualmente, 80 gestantes realizam 
acompanhamento na Unidade. As participantes do estudo serão acompanhadas durante sete meses  ou o seu acompanhamento será encerrado em virtude do parto ou 
de qualquer restrição para a continuidade no projeto. Os encontros ocorrerão uma vez por semana  no momento que antecede as consultas dos exames pré natal e se 
darão em grupos, na sala de espera. Serão realizados 28 encontros nas quais as temáticas atividade física e uso racional de medicamentos serão debatidos,  dúvidas serão 
esclarecidas e orientações para a ativação serão fornecidas. O presente trabalho seguirá a Resolução No 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 
As participantes do estudo serão voluntárias que concordem em participar do estudo após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As 
participantes poderão desistir do estudo a qualquer tempo. Os desfechos escolhidos incluem nível de atividade física e conhecimento acerca do uso de medicamentos. 
Serão adotados dois instrumentos: 1) O Patient Activation Measure (PAM -13), O PAM-13 é um questionário de autorrelato com 13 itens, Os escores brutos variam de 13 
a 52. Eles são convertidos em "pontuações de ativação" variando de 0 a 100, que pode ser analisado como uma variável contínua e 2) Questionário Conhecimento do 
doente sobre os seus medicamentos (CPM-PT-PT) constituído por 23 itens, que medem o conhecimento do medicamento (indicação, posologia, esquema terapêutico,  
duração do tratamento, forma de administração,precauções, efeitos adversos, contraindicações,efetividade, interações, processo de uso dos medicamentos, segurança e 
conservação). Adicionalmente, serão incluídas as variáveis sociodemográficas. Será analisada a distribuição das variáveis por meio dos testes Shapiro-Wilk e a análise de 
homogeneidade das variâncias por meio do teste de Levene.  Os resultados serão expressos sob a forma de média mais desvio padrão para as variáveis numéricas se 
aceitos os pressupostos de normalidade, acrescidos de mediana mais intervalo interquartil quando a variável não apresentar distribuição normal e para os dados 
categóricos. Para comparação das variáveis numéricas com distribuição normal será realizado o teste t de Student para amostras pareadas. Uma vez que os dados não 
atendam aos pressupostos de normalidade, será utilizado o teste de Wilcoxon Pareado. O nível de significância adotado será de p< 0,05. Todas as análises serão realizadas 
utilizando o software SPSS versão 21. Resultados esperados: Esperamos com este projeto de intervenção, resultados 1) no campo social: ao possibilitar o desenvolvimento 
de competências relacionados ao conhecimento farmacêutico, diminuindo custos e proporcionando o uso racional de medicamentos bem como esperamos o aumento do 
nível de atividade física das gestantes. Os resultados esperados no 2)  campo da gestão na saúde, envolvem: proposição de programas de ações em saúde que podem 
proporcionar efeitos a curto prazo no campo micropolítico mas que podem proporcionar evidências que permitam a incorporação desta tecnologia leve (o acolhimento na 
sala de espera).Por fim, os resultados no 3) campo da produção do conhecimento: produção de dois artigos científicos, apresentação de trabalhos em dois eventos 
científicos da área e apresentação do desenvolvimento e dos resultados finais para a comunidade acadêmica da Estácio-FIB. Viabilidade técnica e econômica: O projeto é 
factível do ponto de vista técnico em virtude da experiência e inserção do pesquisador no lócus da pesquisa - O pesquisador responsável é Professor Permanente do 
Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Estado da Bahia (PPGFARMA) e Coordenador de Grupo de Trabalho do Programa do Ministério da 
Saúde Pet-Saúde- Interprofissionalidade. Do ponto de vista econômico, os principais custos referem-se aos deslocamentos aéreos e/ou terrestres e hospedagens para 
apresentação dos produtos desta pesquisa e poderão ser custeados a partir dos recursos provenientes da bolsa de produtividade ou por meio da solicitação à agência de 
fomento à pesquisa. Os demais custos estão relacionados à impressões e deslocamentos na própria cidade do pesquisador. Será priorizado a submissão dos artigos para 
periódicos que não exijam taxas para submissão e/ou publicação. Na eventualidade de ressubmissão para um periódico que possua taxa de processamento, será 
requerido inicialmente a isenção da taxa.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/0976168128733577
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PROJETO:QEnade: Aplicativo Móvel para Concluintes de Graduação

Cronograma:
- Fevereiro/2020 a março/2020: Revisão bibliográfica na área de aplicativos móveis; - Abril/2020 a maio/2020: catálogo de provas dos últimos dois anos dos cursos de 
tecnologia da informação - Junho/2020 a julho/2020: estudo das arquiteturas de desenvolvimento de aplicativos móveis - agosto/2020 a novembro/2020: 
desenvolvimento do aplicativo - dezembro/2020 a janeiro/2021: testes com os estudantes

Descrição do Plano de Trabalho
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é, atualmente, o principal indicador que avalia o rendimento dos formandos dos cursos de graduação. Este 
Exame realiza provas em consonância com os conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, focados no desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias para o estudante formando. Todo aluno de graduação é obrigado realizar esse Exame. Algumas instituições, incluindo a Estácio, entendem a 
importância do ENADE e investem na construção de instrumentos visando incentivar os alunos na participação do exame. Estas instituições buscam de forma contínua 
formas de prepará-los melhor para o referido exame. As atuais formas de preparação do aluno, geralmente, envolvem a elaboração de provas com questões do ENADE 
ou simulados específicos disponibilizados no portal próprio da instituição. Apesar destas iniciativas, é raro o uso de tecnologias mobile e metodologia ativa nesse processo 
de preparação. É notório que as Instituições de Ensino precisam buscar tecnologias da informação mais próximas da realidade do aluno para melhor preparação ao 
ENADE. Dentre estas tecnologias, destacam-se os aplicativos. Apesar da profusão de aplicativos, atualmente, uma simples busca na loja de aplicativos da Google, Google 
Play, pelo termo ENADE, traz como resultado poucos aplicativos voltados para o Exame. Aqueles que existem possuem limitações como, por exemplo, a escolha do curso. 
Muitas vezes, os aplicativos existentes não podem ser adotados por uma instituição específica por serem generalistas. Neste contexto, o presente projeto de pesquisa 
objetiva a construção de um aplicativo, denominado QEnade, para disponibilização de questões do ENADE para os estudantes do Centro Universitário Estácio da Bahia, 
Estácio FIB. No aplicativo, o aluno poderá responder e o professor poderá acompanhar as respostas, avaliando o seu desempenho. O aplicativo visa auxiliar a preparação 
dos alunos para a o Exame Nacional. Os objetivos específicos são: catalogar as provas do ENADE dos cursos, inicialmente, de tecnologia da informação, documentar o 
processo de desenvolvimento do aplicativo com metodologia ágil, desenvolver o aplicativo e, por fim, disponibilizar para estudantes o aplicativo desenvolvido focando nos 
testes de uso e adesão. A pesquisa será do tipo bibliográfica e aplicada. Ela será dividida em fases. Na primeira fase, será feita uma revisão da literatura da área de 
aplicativos móveis. Após esta revisão, serão estudados com maior profundidade os aplicativos disponíveis, que foram desenvolvidos visando preparação do ENADE. Na 
Segunda fase, será feito um catálogo de provas dos últimos dois anos dos cursos de tecnologia da informação e inserção em banco de dados próprio; Na terceira fase, 
serão estudadas arquiteturas de implementação de aplicativos móveis. Finalizada a terceira fase, será desenvolvido um protótipo funcional em Android do aplicativo. 
Finalmente, na última fase, o aplicativo será disponibilizado para testes aos estudantes de tecnologia da informação. Os resultados esperados são: maior adesão dos 
formandos ao ENADE, melhor preparação dos alunos para o Exame e inserção de metodologia ativa no processo de preparação para o Exame. A viabilidade técnica e 
econômica é factível, pois as tecnologias a serem utilizadas são gratuitas e baseadas em softwares livres e filosofia open source, isto é, que não exigem custos com 
licenciamento de software para desenvolvimento e disponibilização.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/9958289516496960
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PROJETO:Relação da perda de água por infiltração e as caracteristicas físicas e químicas de solos de reservatórios da aquicultura

Cronograma:
Etapa 1 - Escolha dos locais: Fevereiro  - Coleta das amostras: Fevereiro - Março - Preparação das amostras: Março - Abril - Análises: Abril - Junho - Análise dos dados 
ƻōǘƛŘƻǎΥ WǳƭƘƻ 9ǘŀǇŀ н π 9ǎŎƻƭƘŀ Řƻǎ ƭƻŎŀƛǎΥ !Ǝƻǎǘƻ π tǊŜǇŀǊŀœńƻ Řƻǎ ǊŜǎŜǊǾŀǘƽǊƛƻǎΥ !Ǝƻǎǘƻ ς {ŜǘŜƳōǊƻ π !ǇƭƛŎŀœńƻ Řƻ ǇǊƻŘǳǘƻ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭΥ {ŜǘŜƳōǊƻ π /ƻƭŜǘŀ Řŀǎ 
amostras: Outubro - Preparação das amostras: Outubro - Análises: Outubro - Novembro - Análise dos dados obtidos: Dezembro - Publicações: Dezembro - Janeiro - 
Relatório Final: Janeio

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A água é um recurso natural de grande importância para a sobrevivência das populações. Seu uso vai desde o consumo humano, atividades relacionadas a 
industrialização e a agropecuária. Uma das atividades agropecuárias que vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos é a aquicultura, essa possui grande 
importância, pois tem papel fundamental no fornecimento de alimentos para garantir segurança alimentar da população como também a geração de renda e empregos 
diretos e indiretos. Porém, essa atividade necessita do uso de grandes volumes de água para o desenvolvimento e beneficiamento de peixes e camarões, sendo esse um 
grande problema devido à escassez da água em algumas regiões de nosso país, principalmente na região nordeste do Brasil que nos últimos anos vem sofrendo com a 
baixa quantidade de chuvas o que causa a redução dos níveis dos corpos de água como rios, lagos e lençóis freáticos. A aquicultura atualmente é realizada em espaços 
conhecidos como viveiros ou tanques de criação, esses podem ser construídos de diversos tamanhos, materiais de construção e sobre a superfície dos solos com técnicas 
criadas pela engenharia. Entretanto, boa parte dos tanques são construídos sobre solos que possuem alta condutividade hidráulica, o que permite a rápida infiltração da 
água, de maneira que se torna necessário a reposição diária de grandes volumes de água a esses espaços. Essa reposição além de causar o aumento exagerado do uso da 
água, também proporciona o aumento do gasto de energia elétrica, devido à necessidade diária do bombeamento de água da fonte para os tanques. Portanto é 
observado a importância da realização de estudos que visem a compreensão das relações existentes entre as propriedades físicas e químicas dos solos e a infiltração da 
água no mesmo, como também estudar o uso de novos materiais que possibilitem a redução da perda de água por infiltração nos solos dos reservatórios utilizados para 
armazenagem da água.  OBJETIVO GERAL: Esse projeto tem como objeto relacionar as propriedades físicas e químicas dos solos utilizados na construção dos tanques, a 
infiltração da água no mesmo, como também avaliar o uso de produtos comerciais utilizados para reduzir a condutividade hidráulica do solo de maneira que proporcione 
a redução da perda e do uso de água.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Identificar as principais propriedades físicas e químicas dos solos utilizados na construção de tanques 
para aquicultura.  - Relacionar as propriedades físicas e químicas dos solos utilizados como material para construção dos tanques a infiltração da água nos mesmos.  - 
Observar se a taxa de infiltração da água nos materiais sofre influência com o aumento da concentração dos sedimentos oriundos da atividade da aquicultura ao longo do 
tempo.  - Utilizar materiais comerciais em mistura com os materiais utilizados para a construção dos tanques para reduzir a infiltração da água no solo.  - Analisar as 
características físicas e químicas da mistura do produto comercial com o material utilizado na construção dos tanques.  - Quantificar a redução do uso da água e do 
consumo de energia gasto no recalque da água para os tanques devido à redução da infiltração da água no solo. METODOLOGIA: Para a realização desse projeto ele será 
divido em 2 experimentos ou etapas. No primeiro experimento deveram ser escolhidos reservatórios com diferentes capacidades de armazenamento de água, tempo de 
uso pela atividade da aquicultura, construídos com diferentes materiais e graus de compactação. Para serem analisadas as características físicas e químicas dos materiais 
utilizados na construção dos tanques ou reservatórios. Já no segundo experimento será testado o produto comercial em reservatórios que possuam diferentes taxas de 
infiltração.  Etapa 1:  essa atividade será realizada em duas regiões do Estado do Ceará, que possuem grandes áreas de exploração da atividade da aquicultura. Então 
serão escolhidos diversos reservatórios com diferentes características de materiais usados na construção e tempo de uso. Desses reservatórios serão tomadas amostras 
do solo do reservatório e serão conduzidas ao Laboratório de Química dos Solos do Departamento de Solos da Universidade Federal do Ceará. Lá serão analisadas as 
características físicas (textura do solo, grau de compactação do solo, condutividade hidráulica do solo e a infiltração da água no solo) e químicas (pH, condutividade 
elétrica do solo, concentração de matéria orgânica no solo, capacidade de troca de cátions e razão de adsorção de sódio na solução do solo), as análises realizadas 
seguiram a metodologia determina pela EMBRAPA (2011). Após com os resultados serão realizadas comparações múltiplas por meio de análises de correlações canônicas, 
adotando-se quatro grupos: variáveis relacionadas às características físicas e químicas da água a infiltração da água no solo. Para determinar realmente qual característica 
mais influência na infiltração.  Etapa 2: Essa atividade será realizada após as amostras de solos coletadas na etapa 1, serem analisadas, pois seus resultados serviram para 
escolher os solos que possuem a maior condutividade hidráulica e também maior taxa de infiltração. A atividade será conduzida em campo, onde será aplicado o produto 
comercial em mistura e sobre os solos do fundo dos reservatórios. Seguindo a metodologia determinada pelo fabricante e após 30 dias serão tomadas amostras dos solos 
dessas áreas que serão conduzidas ao Laboratório de Química dos Solos do Departamento de Solos da Universidade Federal do Ceará. Lá serão analisadas as 
características físicas (textura do solo, grau de compactação do solo, condutividade hidráulica do solo e a infiltração da água no solo) e químicas (pH, condutividade 
elétrica do solo, concentração de matéria orgânica no solo, capacidade de troca de cátions e razão de adsorção de sódio na solução do solo), as análises realizadas 
seguiram a metodologia determina pela EMBRAPA (2011). Os resultados serão analisados por análise descritiva, considerando os parâmetros de média e valores mínimos 
e máximos dos parâmetros analisados e o teste Tukey será usado para comparação das médias dos valores encontrados nas amostras de solo nas etapas 1 e 2 para 
observar os efeitos do produto comercial sobre os reservatórios amostrados. RESULTADOS ESPERADOS: A condução do presente projeto trará como consequência 
impacto econômico, ecológico e social, pois, a possibilidade de sua implementação poderá auxiliar na preservação/conservação do meio ambiente, permitindo a 
utilização adequada do solo na construção dos reservatórios utilizados para armazenar água para o desenvolvimento da aquicultura. O projeto também poderá com seus 
resultados encontrados determinar quais as principais características dos solos devem ser levadas em consideração para a escolha da construção de novos reservatórios e 
levar a opção aos produtores do uso de produtos comerciais que podem reduzir a perda e o consumo de água em reservatórios já existentes.  É interessante ressaltar 
também que o desenvolvimento desse projeto propiciará o treinamento de estudantes de graduação (iniciação científica), que poderão retornar todo o investimento feito 
à sociedade colocando em prática todo o conhecimento teórico/prático que adquiriram no Centro Universitário Estácio do Ceará. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A 
aquicultura é uma atividade que vem crescendo de forma acelerada, nos últimos e gera altos índices de emprego promovendo desenvolvimento humano. Em relação ao 
retorno econômico da pesquisa proposta, consideramos que a mesma é altamente viável, pelo fato de que a redução da perda da água por infiltração além de 
proporcionar a economia de um recurso que está se tornando escasso no ambiente, como também reduzirá os gastos dos produtores com energia elétrica tornado a 
produção mais sustentável. O projeto será realizado em parceria com as seguintes instituições:  - Centro Universitário Estácio (fornecimento dos alunos bolsistas e 
voluntários para conduzirem os experimentos);  - Associação Brasileira de Criadores de Camarão (fornerá lista de produtores interessados em participar do projeto);  - 
Laboratório de Química do Solo (que fornerá o espaço, equipamentos e reagentes para realização do experimento).  Os produtores parceiros deveram contribuir com o 
projeto disponibilizando áreas para instalação dos experimentos, assim como parte de insumos e mão-de-obra para condução dos experimentos de campo, em suas 
diversas etapas de condução.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Atualmente, observa-se um crescimento significativo no acesso a serviços de faixa larga. Isto se deve, em grande parte, a proliferação do uso da tecnologia 
DSL (Digital Subscriber Line) que, utilizando uma infraestrutura já disponível (rede telefônica de pares de fios de cobre), permite, principalmente ao usuário doméstico, o 
acesso a uma gama de serviços como: Internet, Voz sobre IP (Internet Protocol) e Vídeo sob demanda [Starr, Cioffi e Silverman 2019]. Porém, a utilização da rede 
telefônica para este tipo de tráfego impõe às operadoras novos requisitos e procedimentos de qualidade, operação e manutenção do meio de comunicação [Goralski 
2018]. Em se tratando da tecnologia de acesso DSL, um desses novos procedimentos que auxiliam as operadoras locais de Internet, tanto no processo de instalação 
quanto no de manutenção desta tecnologia de acesso, é a chamada Qualificação do Enlace do Assinante. Através da Qualificação do Enlace, é possível se estimar o estado 
operacional da linha do assinante em proporcionar o acesso a serviços com a qualidade necessária. A qualificação do enlace digital do assinante pode ser realizada usando-
se duas técnicas: Single Ended Line Testing (SELT) ou em português Teste de linha de extremidade única, que permite a estimação das condições de transmissão do enlace 
do assinante sem a necessidade de se deslocar um técnico especializado à casa do assinante, e a Dual Ended Line Testing (DELT) ou em português Teste de linha dupla, 
cuja diferença da anterior reside no fato de se ter, no lado do assinante, equipamentos específicos ou técnicos para realização dos testes [I.T.U 2018]. Contextualização e 
Relevância do Projeto: A tecnologia DSL tem por objetivo explorar todo o potencial dos enlaces metálicos telefônicos no provimento de acesso em banda larga. Por outro 
lado, os enlaces metálicos podem apresentar capacidades de transmissão bem distintas devido a diferenças em suas topologias. Portanto, É importante mensurar a real 
capacidade de cada enlace antes da implantação do serviço DSL. Esse processo chama-se qualificação de enlaces. O cálculo da capacidade de transmissão de um enlace 
perpassa pela determinação de sua função de transferência, da impedância de entrada e do parâmetro de espalhamento do sinal. As técnicas de qualificação existentes 
determinam essas grandezas a partir da comunicação entre equipamentos na central e na casa do assinante ou indiretamente, a partir do conhecimento da topologia do 
enlace sob teste. Ambos os processos não são adequados num cenário de pré-implantação do serviço DSL, pois envolvem custos adicionais com envio de técnico a 
localidade do assinante, dependência de registros atualizados por parte das operadoras (quase nunca disponíveis) ou o emprego de técnicas sofisticadas de identificação 
de topologia da rede DSL. Objetivo Geral do Projeto: Dentro deste contexto, o objetivo deste projeto se refere à elaboração de uma metodologia para a medição dos 
parâmetros Impedância de Entrada Zin, Parâmetro de Espalhamento S11 e Função de Transferência H(f) usando a técnica SELT, tais parâmetros são necessários para a 
obtenção de um diagnóstico operacional do enlace. Objetivos Específicos do Projeto: Para essa metodologia, critérios e procedimentos devem ser seguidos para a 
ƻōǘŜƴœńƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎκƳŜŘƛœƿŜǎ ŎƻƴŦƛłǾŜƛǎ Ŝ ŎƻŜǊŜƴǘŜǎΦ 9ǎǎŜǎ ŎǊƛǘŞǊƛƻǎ ŜƴǾƻƭǾŜƳΥ ω ! ǎŜƭŜœńƻκŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀœńƻ ŎƻǊǊŜǘŀ Řƻǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ Řƻ ǎŜǘǳǇ ŘŜ ƳŜŘƛœńƻΣ ǘŜƴŘƻ ŜƳ Ǿƛǎǘŀ ŀǎ 
ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŜƭŞǘǊƛŎŀǎ ŘŜǎǘŜǎΤ ω ! ǊŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻǎ ŀŘŜǉǳŀŘƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛōǊŀœńƻΤ ω ¦Ƴŀ ŀƴłƭƛǎŜ Řŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛŘŀŘŜ Řŀǎ ƳŜŘƛœƿŜǎ Ŝ ǳƳŀ ŦŀǎŜ ŘŜ Ǉƽǎπ
processamento dos dados, que envolve o tratamento estatístico dos mesmos para fins de observação da coerência dos dados. Metodologia do Projeto: A metodologia 
proposta neste projeto consiste em duas etapas. A primeira etapa consiste nas medições dos parâmetros físicos do enlace escolhido. A segunda consiste em analisar os 
resultados das medições obtidas, através de uma análise estatística. Para realização das medições serão utilizados oito padrões de ligações físicas de redes e cabos 
telefônicos ETSI (#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 e #8). A campanha de medições será realizada em duas etapas. Para a primeira, serão feitas medidas de função de 
transferência, parâmetro de espalhamento S11 e de impedância de entrada, utilizando inicialmente os simuladores de linha (ambiente virtual). Na segunda etapa da 
campanha de medições, serão realizadas medições dos parâmetros citados anteriormente, utilizando-se um enlace real (dados obtidos em laboratório de medidas de 
comunicação), composto de uma seção de cabo telefônico. O objetivo desta etapa é comprovar que a metodologia pode se aplicada aos enlaces reais encontrados nas 
atuais redes telefônicas. Após essa etapa os dados coletados serão analisados através de um teste estatístico não parametrizado conhecido como Teste de Dixon, caso 
não haja coerência dos dados obtidos novas medições serão realizadas até que o nível de outliers (divergências) seja minimo e assim podendo-se armazenar na base de 
dados das medições [Barnett, 2003]. Resultados esperados do Projeto: O uso da metodologia proposta, quando realizada de forma adequada, permitirá que os 
resultados dos dados obtidos nas medições sejam utilizados para muitas finalidades. Entre essas finalidades, destacam se a validação de modelos de linha através de 
simulações computacionais, técnicas de estimação de parâmetros para um determinado enlace desconhecido, novas metodologias para qualificação de enlaces baseadas 
em técnicas computacionais avançadas e metodologias para detecção de derivações. Outro resultado proposto com essa Metodologia é para o Tratamento Estatístico das 
Medições em DSL. Sendo a maioria das medições que serão utilizadas neste trabalho, por mais otimizada que seja sua capacidade de desempenho, não está isenta de 
provocar erros quando de sua utilização. Portanto, se faz necessário um tratamento estatístico dos valores dos parâmetros físicos do enlace do assinante medidos, com a 
intenção de se identificar os erros de natureza sistemáticas e/ou aleatórios cometidos nos processos de medição. Ainda como resultado esperado por esta metodologia, 
ǇǊŜǘŜƴŘŜǎǎŜ ǉǳŜ ǎŜƧŀƳ ǾŜǊƛŦƛŎŀŘƻǎ ŀǘǊŀǾŞǎ Řŀ ƳŜŘƛœńƻ ƻǎ ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎΥ ω 9ǎŎƻƭƘŜǊ ŀŘŜǉǳŀŘŀƳŜƴǘŜ ƻǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ ǉǳŜ ŎƻƳǇƿŜƳ ƻ ǎŜǘǳǇ ŘŜ ƳŜŘƛœńƻΣ 
ƻōǎŜǊǾŀƴŘƻπǎŜ ŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ǘŞŎƴƛŎŀǎΣ ōŜƳ ŎƻƳƻ ŀ ƛƴŦƭǳşƴŎƛŀ ŘŜǎǘŜǎ ƴƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜ ƳŜŘƛœńƻΦ ω ¦ǎŀǊ ǳƳ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜ ŎŀƭƛōǊŀœńƻ ŀŘŜǉǳŀŘƻ ŀƻ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜ 
ƳŜŘƛœńƻΦ ω ¦ǎŀǊ ƻ ǘǊŀǘŀƳŜƴǘƻ ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎƻ ǇŀǊŀ ŀ ƻōǎŜǊǾŀœńƻ ŘŜ ŎƻŜǊşƴŎƛŀ Řƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎΦ ±ƛŀōƛƭƛŘŀŘŜ ¢ŞŎƴƛŎŀ Ŝ 9ŎƻƴƾƳƛŎŀ Řƻ tǊƻƧŜǘƻΥ ! ŀǾŜǊƛƎǳŀœńƻ Řŀ ǾƛŀōƛƭƛŘŀŘŜ ŘŜǎǎŜ 
projeto se dará por meio dos resultados obtidos pelo estudo das medições e das análises dos resultados que garantirão às companhais de telecomunicações e as 
operadoras de internet usarem iniciativas técnicas e financeiras de modo que possam em uma perspectiva positiva alcançarem os objetivos definidos no projeto e na 
implantação de novos serviços de Internet para os seus assinantes. Atualmente,em um ambiente forte de competição e exigências por serviços de qualidade oferecidos 
aos assinantes, a capacitação técnica e o uso de novas tecnologias e ferramentas podem na prática ajudar na avaliação desses novos projetos e qualificar previamente a 
rede de dados dos assinantes trazendo com isso diminuição de gastos em serviços de manutenção e troca de equipamentos. A razão da proposta deste projeto tem como 
a viabilidade técnica o uso de um ambiente virtual para as simulações de medições e de uma linguagem adequada de programação em plataforma aberta para análise dos 
dados das medições realizadas, e uma proposta de uma metodologia de teste viável tecnicamente e economicamente para as operadoras de serviços de rede banda larga 
ǘŀƴǘƻ ƭƻŎŀƭ ǉǳŀƴǘƻ ŘŜ ƻǳǘǊŀǎ ǊŜƎƛƿŜǎΦ  wŜŦŜǊşƴŎƛŀǎΥ ώмϐ ¢Φ {ǘŀǊǊΣ WΦ aΦ /ƛƻŦŦƛΦΣ ŀƴŘ tΦWΦ {ƛƭǾŜǊƳŀƴΣ ά¦ƴŘŜǊǎǘŀƴŘƛƴƎ 5ƛƎƛǘŀƭ {ǳōǎŎǊƛōŜǊ [ƛƴŜ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎȅέΣ ¦ǇǇŜǊ {ŀŘŘƭŜǊ wƛǾŜǊΣ 
NJ: Prentice Hall, 2019. [2] Jr, E. B. Metodologia para a Medição de Parâmetros Relacionados com a Qualificação do Enlace Digital do Assinante, UFPA Belém-PA, 
нллтΦ ώоϐ 5{[Φ 5ƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŜƳΥ ƘǘǘǇΥκκǇǘΦǿƛƪƛǇŜŘƛŀΦƻǊƎκǿƛƪƛκ5{[Φ  !ŎŜǎǎŀŘƻ ŜƳ лоκнлмтΦ ώпϐ LΦ¢Φ¦ π LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ¢ŜƭŜŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ¦ƴƛƻƴ ς ¢ŜƭŜŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ DΦффнΦмΣ 
ά!ǎȅƳƳŜǘǊƛŎŀƭ 5ƛƎƛǘŀƭ {ǳōǎŎǊƛōŜǊ [ƛƴŜ ό!5{[ύ ¢ǊŀƴǎŎŜƛǾŜǊǎέΣ нлмуΦ ώрϐ WǊΦ .Φ 9Σ [Φ ±Φ {ƻǳȊŀΣ /ŀǎǘǊƻ [Φ {Φ !ƎƻǎǘƛƴƘƻΣ Ŝǘ ŀƭΦ ά! aŜǘƘƻŘƻƭƻƎȅ ŦƻǊ aŜŀǎǳǊŜƳŜƴǘǎ ƻŦ .ŀǎƛŎ 
tŀǊŀƳŜǘŜǊǎ ƛƴ ŀ Ȅ5{[ {ȅǎǘŜƳέΣ .ǊƻŀŘōŀƴŘ !ŎŎŜǎǎ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎΣ {tL9 ±ƻƭΦ софл софллaπ мΣhŎǘƻōŜǊΣ нллсΦ ώсϐ !ƎƛƭŜƴǘ пнфп! tǊŜŎƛǎƛƻƴ LƳǇŜŘŀƴŎŜ 
!ƴŀƭȅȊŜǊΦ άhǇŜǊŀǘƛƻƴ aŀƴǳŀƭέΦ {ƛȄǘƘ 9ŘƛǘƛƻƴΦ WŀǇŀƴΣ aŀȅ нлмуΦ ώтϐ !ƎƛƭŜƴǘ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ²ƘƛǘŜ tŀǇŜǊΦ ά!5{[ /ƻǇǇŜǊ [ƻƻǇ aŜŀǎǳǊŜƳŜƴǘǎέΣ нлмуΦ ώуϐ DƻǊŀƭǎƪƛΣ ²ŀƭǘŜǊΦ 
ά!5{[ ŀƴŘ 5{[ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎέΦ aŎDǊŀǿπIƛƭƭ 9ŘǳŎŀǘƛƻƴΣнлмуΦ ώфϐ .!wb9¢¢Σ ±ΦΤ [9²L{Σ ¢Φ hǳǘƭƛŜǊǎ ƛƴ ǎǘŀǘƛǎǘƛŎŀƭ ŘŀǘŀΦ ²ƛƭŜȅ ǎŜǊƛŜǎ ƛƴ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘȅ ŀƴŘ ƳŀǘƘŜƳŀǘƛŎŀƭ ǎǘŀǘƛǎǘƛŎǎΦ 
3. ed., 2003, pp. 143-264.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/8835422117465468

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 45 de 272



Gestão e NegóciosESTÁCIO FICPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A):Maria da Graça de Oliveira Carlos
Plano de trabalho vinculado ao curso:CIÊNCIAS CONTÁBEIS

@: maria.carlos@estacio.br

PROJETO:Cenários de sustentabilidade em instituições de Serviço Financeiro no Ocidente: Análise de Perspectivas para 2030

Cronograma:
/ǊƻƴƻƎǊŀƳŀ ŘŜǘŀƭƘŀŘƻ ŜƳ ǘƽǇƛŎƻǎ ǇŀǊŀ ŦŜǾκнлнл ŀ Ƨŀƴκнлнм C9±κнлнл ς  ω .ŀƛȄŀǊ ƻǎ ŘŀŘƻǎ Řŀǎ ŜƳǇǊŜǎŀǎ ŜǳǊƻǇŜƛŀǎΣ ƴƻǊǘŜπŀƳŜǊƛŎŀƴŀǎ Ŝ ƭŀǘƛƴƻπŀƳŜǊƛŎŀƴŀǎ ω /ƭŀǎǎƛŦƛŎŀǊ 
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: As políticas socialmente responsáveis e o respeito ativo por valores morais e sociais representam os indicadores teóricos do desempenho social da empresa 
(DSE). Wartick e Cochran (1985) apontam três dimensões da atividade empresarial: os princípios, como valores que balizam as políticas de responsabilidade social; os 
processos, como mecanismos utilizados para atuar socialmente; e as políticas sociais. O desempenho social avalia a postura geral de uma empresa em relação a uma 
gama complexa de questões relevantes para a área social (GRAVES; WADDOCK, 1999). Beurden e Gössling (2008) descrevem o desempenho social corporativo por meio 
de estratégias de medição referents à divulgação social, à ação corporative associada a processos e programas sociais e à reputação corporativa decorrente. A tomada de 
decisões em investimentos e retornos de longo-prazo aos beneficiários (PRI/UNEP FI, 2012) envolve abordagem de temas relacionados ao ambiente, à governança 
corporativa e de cunho social (ESG) e têm evoluído ao tempo em que se incorporam práticas que valorizam as temáticas que se integram à estratégia das companhias, às 
práticas de gestão e se voltam à compreensão de como tais fatores podem afetar os ativos e gerar valor para clientes e investidores. Nesse sentido, a atuação responsável 
Řƻ ǎŜǘƻǊ ōŀƴŎłǊƛƻ ƴńƻ Ş ǳƳ ŎƻƴŎŜƛǘƻ ƴƻǾƻΣ ŘŜǎǘŀŎŀƴŘƻπǎŜ ƻ ŜƴǘŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǉǳŜ άƻ ǎŜǘƻǊ ōŀƴŎłǊƛƻ ǎƽ ǇƻŘŜ ŎǳƳǇǊƛǊ ǎǳŀ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ŎǊƛŀǊ ŜƳǇƻŘŜǊŀƳŜƴǘƻ ŦƛƴŀƴŎŜƛǊƻΣ 
empregos e crescimento econômico se tratar os clientes, os acionistas e a sociedade com o respeito que merecem. Isso é lucro com propósito. Este é o coração da 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘŜ ό.h¢LbΣ нлмуύέΦ !ǎ ŘƛǊŜǘǊƛȊŜǎ Řŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘŜ ōŀƴŎłǊƛŀ Ŝ ǎŜǳ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ŘŜŦƛƴƛŘƻ ǇŜƭŀ LƴƛŎƛŀǘƛǾŀ CƛƴŀƴŎŜƛǊŀ Řƻ ¦ƴƛǘŜŘ bŀǘƛƻƴǎ 9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘ tǊƻƎǊŀƳ 
(UNEPFI), aprovado na Roundtable de Paris em Novembro de 2019, e consolidado nos Princípios para a Responsabilidade Bancária (PRB), foram lançados recentemente, 
durante a Assembléia Geral anual das Nações Unidas. (NY, 22 e 23/11/2019) endossados por mais de 100 instituições do setor bancário internacional, incluindo 71 bancos 
e 40 outras instituições. Os referidos Princípios foram lançados por 130 bancos de 49 países, representando mais de US$ 47 trilhões em ativos, equivalendo a um terço do 
Setor Bancário global e juntamente com o Secretário-Geral da ONU. Os Princípios para a Responsabilidade Bancária consistem em um conjunto de seis diretrizes 
harmonizadoras e orientadoras para que as instituições financeiras, em todo o mundo, incorporem a sustentabilidade em todas as áreas de seus negócios, definindo 
padrões para compreensão dos aspectos ambientais, sociais e de governança, nivelando-os à importância dos aspectos econômicos e financeiros nas atividades e 
negócios dos bancos. Adicionalmente, reiteram a responsabilidade do setor bancário no alinhamento de seus negócios ao Acordo do Clima de Paris e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Os PRB estão explicitados a seguir: 1) Alinhamento: alinharemos nossa estratégia de negócios para ser consistente e 
contribuir com as necessidades dos indivíduos e os objetivos da sociedade, conforme expressos nos objetivos de desenvolvimento sustentável, no acordo climático de 
paris e nas estruturas nacionais e regionais relevantes; 2) Definição De Impacto E Metas: aumentaremos, continuamente, nossos impactos positivos, reduzindo os 
impactos negativos e gerenciando os riscos para as pessoas e o ambiente resultantes de nossas atividades, produtos e serviços. Para isso, definiremos e publicaremos 
metas nas quais possamos ter os impactos mais significativos; 3) Clientes - trabalharemos com responsabilidade com nossos clientes e nossos clientes para incentivar 
práticas sustentáveis e permitir atividades econômicas que criem prosperidade compartilhada para as gerações atuais e futuras; 4) Partes Interessadas - trabalharemos de 
forma proativa e responsável, consultando, engajando e fazendo parceria com as partes interessadas relevantes para atingir os objetivos da sociedade; 5) Governança e 
Cultura - vamos implementar nosso compromisso   a esses princípios por meio de governança eficaz e uma cultura de bancos responsáveis; e 6) Transparência e 
Responsabilidade - revisaremos periodicamente nossa implementação individual e coletiva desses princípios e seremos transparentes e responsáveis por nossos impactos 
ǇƻǎƛǘƛǾƻǎ Ŝ ƴŜƎŀǘƛǾƻǎ Ŝ ǇƻǊ ƴƻǎǎŀ ŎƻƴǘǊƛōǳƛœńƻ ǇŀǊŀ ƻǎ ƻōƧŜǘƛǾƻǎ Řŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜΦ !ǎǎƛƳΣ ƻǎ tw. Ŝǎǘńƻ ŜƳ ŎƻƴǎƻƴŃƴŎƛŀ ŎƻƳ ƻǎ CŀǘƻǊŜǎ 9{D ς 9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘΣ {ƻŎƛŀƭ ŀƴŘ 
DƻǾŜǊƴŀƴŎŜΣ ǉǳŀƴǘƻ Ł άǎǳǎǘŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘŜ ǎƻŎƛƻŀƳōƛŜƴǘŀƭ Ŝ ŘŜ ƎƻǾŜǊƴŀƴœŀ ŎƻǊǇƻǊŀǘƛǾŀέΣ ǉǳŜ ǇƻŘŜƳ ŎǊƛŀǊ ǊƛǎŎƻǎ ǇŀǊŀ ǎŜǳǎ ōŀƴŎƻǎΣ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻǎ Ŝ ǎŜƎǳǊƻǎΦ !ƭŞƳ ŘƛǎǎƻΣ ƻ 
contexto em pauta favorece estudos e análises nessa temática, pois as instituições do setor de bancos em todo o mundo vem se mobilizando desde 2017, por ocasião da  
ação da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) comandada pelo Financial Stability Board (FSB) que recomendou aos países do G-20 o alinhamento do 
disclosure das práticas de investimento e dos fluxos financeiros com os objetivos climáticos de longo prazo. Com isso torna-se relevante o desenvolvimento de projetos 
para descrever e avaliar as  iniciativas  institucionais de empresas de serviços financeiros nacionais e internacionais do Ocidente, especificamente, das regiões da Europa e 
das Américas Latina e do Norte, podem em perspectiva, adotar as diretrizes determinadas nos Princípios para a Responsabilidade Bancária, qual o perfil dessas 
instituições e quais os tipos de práticas sustentáveis prevalecem? Que cenários se descortinam a partir das perspectivas evidenciadas em seus relatos de sustentabilidade. 
Objetivos: A partir do contexto explicitado, o presente projeto tem como objetivo geral analisar as iniciativas institucionais de empresas de serviços financeiros nacionais e 
internacionais do Ocidente, especificamente, das regiões da Europa e das Américas do Sul e Norte. A análise engloba a avaliação quanto à potencial adesão aos Princípios 
para a Responsabilidade Bancária, verificando o perfil dessas instituições, os tipos de práticas sustentáveis predominantes nas dimensões sociais, ambientais e de 
governança, bem como quanto ao desempenho social corporativo nas estratégias de evidenciação, processos e programas sociais e reputação corporativa. Metodologia: 
A pesquisa é descritiva e explicativa quanto aos objetivos, pois visa descrever as características a partir de construtos com base nos Princípios da Responsabilidade 
Bancária (UNEP/FI 2019), nos Fatores ESG (ESG/2018) e no desempenho social (BEURDEN; GÖSSLING, 2008). O estudo é quantitative, longitudinal de 2014 a 2018 e 
aborda as Empresas do setor de serviços financeiros) que evidenciam relatórios de sustentabilidade no Global Report Initiative - GRI. O estudo prioriza empresas do 
Ocidente, em especial as instituições das Regiões da Europa e das Américas Latina e do Norte selecionadas por julgamento de que as operações financeiras interbancárias 
têm maior probabilidade de acontecer nesse contexto, conforme observado durante crise do subprime em 2008. A População Identificada é de 847 organizações sem 
segregação de porte com um total de 4.506 relatórios de 2001 até 2018 em 108 países. O estudo faz um recorte nas empresas que apresentaram Relatórios GRI-G4, 
sendo a amostra final de 386 organizações, em 108 países, sendo 215 da Europa, 129 Latino-americanas e 43 Norte-americanas, com 926 relatórios reportados de 2014 
até 2018, dos quais 508 são de empresas da Europa, 314 da América Latina e 108 da América do Norte (GRI DATA SEARCH, 2019). A coleta de dados é documental, a 
análise de dados por meio da Estatística descritiva e análise multivariada  com uso de análise fatorial exploratória, com rotação varimax, para reduzir os dados das 
variáveis. A análise fatorial é uma classe de processos utilizados essencialmente para a sumarização e redução de dados (Malhotra, 2002). Após reduzir os dados será 
ŀǇƭƛŎŀŘŀ ǳƳŀ !ƴłƭƛǎŜ ŘŜ /ƭǳǎǘŜǊ ς ƳŞǘƻŘƻ ƴńƻ ƘƛŜǊłǊǉǳƛŎƻ όYπƳŜŀƴǎ ŎƭǳǎǘŜǊƛƴƎΣ ƴƻ ǎƻŦǘǿŀǊŜ {t{{ύΦ  ! ŀƴłƭƛǎŜ ŘŜ ŎƻƴƎƭƻƳŜǊŀŘƻǎ Ş ǳƳŀ ǘŞŎƴƛŎŀ ŘŜ ŀƴłƭƛǎŜ ƳǳƭǘƛǾŀǊƛŀŘŀ ǉǳŜ 
visa reunir objetos, baseando-se em suas características. O grupo resultante deve apresentar alto grau de homogeneidade intera e heterogeneidade externa (Corrar & 
5ƛŀǎΣ нллфύΦ  h ǘǊŀōŀƭƘƻ ǊŜŀƭƛȊŀǊł ǘŀƳōŞƳ ǳƳ ŜǎǘǳŘƻ ŘŜ ŎŜƴłǊƛƻǎ ŀ ǎŜǊ ŜƭŀōƻǊŀŘƻ ŎƻƳ ōŀǎŜ ƴŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ Řŀ Dƭƻōŀƭ .ǳǎƛƴŜǎǎ bŜǘǿƻǊƪ ς D.b ό{ŎƘǿŀǊǘȊΣ нллоύΦ ! 
abordagem é de pesquisa participante, pois envolve análise de conjuntura em relação a uma temática específica, forças que afetam a conjuntura e os fatores-chave que 
impactam essas forças, os cenários possíveis e a lógica desses cenários que pode identificar desdobramentos importantes. Os cenários serão analisados considerando o 
horizonte de 2030, tendo em vista a  diretriz do UNEP/FI que menciona os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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PROJETO:ESTUDO DO USO DE POLIVITAMÍNICOS E SUAS IMPLICAÇÕES EM PACIENTES CELÍACOS COM CÂNCER

Cronograma:
Serão realizadas as seguintes etapas: Levantamento dos polivitamínicos: fev - mar 2020. Levantamento dos locais de pesquisa: abril - jun 2010; Análise dos fármacos 
avaliados: jul - set 2020; Epidemiologia de Pacientes Celíacos com Câncer no Ceará: jul - set 2020; Implantação do questionário nos pacientes: out - dez 2020; Análise 
parcial dos resultados: out - dez 2020; Análise estatística dos resultados obtidos: out - dez 2020; Elaboração do artigo científico: julho 2019 - jan 2020.

Descrição do Plano de Trabalho
1.INTRODUÇÃO: A doença celíaca (DC) é uma enteropatia crônica genética que tem como característica a atrofia parcial ou total das microvilosidades da mucosa do 
intestino delgado. O glúten é uma proteína que se decompõe em proteínas menores e está presente no trigo na forma de gliadina e glutenina, na aveia como avenina, no 
centeio como secalina, na cevada como hordeína, e em todos os híbridos em que haja qualquer destes cereais envolvidos. Os pacientes acometidos com DC possuem 
restrição quanto a ingestão de glúten, visto que o seu consumo desencadeia uma reação inflamatória que agride os microvilos intestinais. Como forma de regularizar o 
nível máximo detectável de alimentos sem glúten, a Comissão do Codex Alimentarius definiu um teor de 20 ppm de glúten para alimentos. Ademais, a lei federal nº 
10674 de 2003 obriga as empresas alimentícias a identificarem nos rótulos e embalagens se o alimento contém ou não glúten. O atraso no diagnóstico e no início de uma 
dieta isenta de glúten parece aumentar o risco de neoplasias. As células normais de expansão clonal estão sujeitas a sinais que regulam sua proliferação e 
comportamento. O início e progresso do câncer também depende de fatores ambientais (tabaco, substâncias químicas, radiação e organismos infecciosos) e genéticos 
(mutações hereditárias, hormônios, condições imunológicas e mutações que ocorrem no metabolismo). Estes fatores podem agir em conjunto ou de forma sequenciada e 
tal ação pode resultar no comportamento celular anormal e proliferação excessiva. Além disso, as massas celulares crescem e se expandem afetando tecidos normais 
circundantes (como no cérebro) e além de poder se espalhar para outros locais do corpo, denominado como metástase. Em pacientes infanto-juvenis os tumores podem 
se subdividir em dois grupos: Tumores hematológicos, como as leucemias e dos linfomas: Tumores sólidos, que acometem o sistema nervoso central/cérebro, tumores 
abdominais (neuroblastomas, hepatoblastomas, nefroblastomas); Tumores ósseos e os tumores de partes moles (rabdomiossarcomas, sarcomas sinoviais, 
fibrossarcomas), dentre outros. Neste público em específico, a dificuldade para diagnosticar o câncer é ainda maior, pois em muitos casos a suspeita ocorre por meio de 
sinais inespecíficos comuns a outras doenças benignas frequentes na infância, tais como febre prolongada, vômitos, emagrecimento, adenomegalias generalizadas, 
sangramentos, dor óssea generalizada e palidez. Ademais, por intermédio de sinais e sintomas de acometimento mais localizados, como cefaleias, dores abdominais, 
dores osteoarticulares e alteração na visão. A utilização dos medicamentos deve ser baseada no uso racional em que os pacientes recebam os medicamentos próprios 
para sua situação clínica em doses que atendam à sua necessidade individual, por um período adequado e com o menor custo possível para eles e para a comunidade. 
Embora estudos comprovem que a ingestão de glúten na dieta causa inflamações no intestino delgado de indivíduos geneticamente predispostos, o glúten pode ser 
encontrado na forma de ingredientes inativos em medicamentos, na forma de excipientes. No entanto apesar de haver legislação sobre glúten para alimentos ainda não 
há normas que determinem obrigatoriamente a declaração de glúten para medicamentos. Deficiências nutricionais decorrentes da má-absorção de macro e 
micronutrientes, como, por exemplo, deficiência de ferro, ácido fólico, vitamina B12 e cálcio, devem ser diagnosticadas e tratadas (Ministério da Saúde, 2015). Havendo 
comprovação da deficiência nutricional a dieta deverá ser suplementada com vitaminas e minerais para correção das deficiências resultantes dos sintomas da patologia 
(diarreia crônica). 2. OBJETIVO GERAL: Analisar a presença de glúten e seus derivados nos polivitamínicos e seus riscos para os pacientes celíacos com câncer. 2.2 
ESPECÍFICOS: Analisar a presença de glúten e seus derivados nos polivitamínicos; Verificar a prevalência de crianças celíacas com câncer; Avaliar a farmacoterapia 
utilizada por essas crianças;  Analisar as implicações do uso desses medicamentos contendo glúten para os pacientes celíacos com câncer. 3.METODOLOGIA: Tipo de 
estudo: Este estudo tem enfoque descritivo, qualitativo de caráter transversal. Local e período: Este estudo será realizado na cidade de Fortaleza - CE, Brasil, com base na 
análise de bulas e rótulos de medicamentos que contenham glúten em sua formulação e no Lar amigos de Jesus situado na cidade de Fortaleza-Ceará no período de 
setembro a março de 2020. Critérios de Inclusão e Exclusão: Os produtos que serão incluídos neste estudo são medicamentos alopáticos e fitoterápicos que contenham 
glúten em sua composição. Os medicamentos que não estejam nos critérios estabelecidos serão excluídos. Além disso serão incluídos no estudo crianças e jovens, com 
idade inferior a 22 anos, com diagnóstico de Câncer e Doença Celíaca. Pacientes que aceitarem participar da pesquisa mediante a assinatura do termo de livre e 
esclarecido. Crianças e jovens de ambos os sexos com idade superior a 22 anos, bem como, pacientes infanto-juvenis não diagnosticados com câncer e DC serão excluídos 
da pesquisa. Coletas de dados: A amostra da pesquisa a ser realizada analisará 50 bulas de medicamentos indicados para diversos fins. Serão selecionadas as bulas que se 
adeguem ao perfil desta pesquisa para comporem a amostra.  A pesquisa será realizada com pacientes de ambos os sexos diagnosticados com DC e Câncer que estarão na 
casa de apoio Lar Amigo de Jesus no período de estudo. Serão selecionados os pacientes que se adequem ao perfil desta pesquisa para comporem a amostra. Análise e 
Interpretação dos Dados: A Coleta de dados coleta será realizada uma entrevista relacionada prevalência e o conhecimento dos pacientes celíacos relativos aos 
medicamentos estudados com os pacientes diagnosticados com DC. Estas informações serão transcritas, pela própria pesquisadora, em questionários previamente 
padronizados. Ademais, serão coletadas informações sobre idade, sexo, etnia etc. Ressaltamos que a coleta dos dados será realizada após a aceitação e assinatura dos 
termos de consentimento livre e esclarecido. Análise dos Dados Após a coleta de dados, os índices encontrados na avaliação nutricional serão tabulados e analisados 
através do Microsoft Office Excel versão 2007, e os dados de coleta dos exames serão armazenados e analisados pelo Software Graphpad prism Prism v. 5.01. Os 
resultados serão expressos com erro padrão da média ± erro padrão médio (SEM) e serão analisados pela variância de uma via (ANOVA) seguida pelo teste de bonferroni 
para a determinação de significância estatística entre os grupos comparados. Serão considerados significativos resultados cujo valor de ˊ ǎŜƧŀ ƳŜƴƻǊ ǉǳŜ лΣлрΦ !ǎǇŜŎǘƻǎ 
éticos: O estudo foi submetido ao Comitê de Ética, segundo as normas da Resolução nº 466/12 sobre pesquisa envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde 
e foi aprovado com o número 2.745.626. De acordo com essa resolução, a pesquisa envolvendo seres humanos deve atender as exigências éticas e científicas 
fundamentais, tais como: consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos indivíduos alvos; garantia do sigilo que assegure a privacidade e o anonimato dos sujeitos quanto à 
coleta de dados, respeito total à dignidade do ser humano sem mutilações ou violação do corpo, entre outros. O estudo obedecerá a integridade do assunto. As pessoas 
questionadas estarão cientes que os seus dados pessoais terão caráter sigiloso e sem divulgação qualquer. Riscos e Benefícios da Pesquisa: Os riscos neste estudo serão 
mínimos em relação a dificuldade de coleta de dados. Para tanto, apresentaremos aos laboratórios dos medicamentos avaliados uma justificativa e os objetivos deste 
estudo. Os riscos que a pesquisa trará aos pacientes serão também mínimos. A pesquisa poderá causar algum tipo de constrangimento durante a aplicação da entrevista 
ao abordar aspectos peculiares da doença. Não obstante, a identidade dos mesmos será mantida em anonimato bem como a integridade física e moral dos mesmos será 
preservada. 4. RESULTADOS ESPERADOS e VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Na primeira etapa do projeto serão avaliados a presença de glúten e seus derivados em 
medicamentos polivitamínicos, em seguida o presente projeto visa avaliar os riscos da presença de glúten na vida de crianças celíacas com câncer, através da 
quantificação e análise de bulas medicamentosas. O projeto será desenvolvido no Lar Amigos de Jesus. Está situado na rua Ildefonso Albano, 3052 - Bairro Joaquim 
Távora, foi criado em 01 de dezembro de 2009 com o intuito de desenvolver o trabalho de acolhimento a crianças e adolescentes acometidas por câncer sem endereço 
fixo em fortaleza ou parentes que pudessem lhes receber, ofertando residência temporária e apoio às mesmas e suas famílias durante tratamento médico. O presente 
projeto dispõe de todos os recursos físicos e financeiros para a sua realização, sendo o custeio financeiro de inteira responsabilidade do autor desse trabalho.
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Cronograma:
- Aceite à Plataforma Brasil e Comitês de Ética (CEP)	- JAN 2020											 - Recrutamento de voluntários e realização das avaliações iniciais - JAN FEV MAR 
ABR/20								 - Desenvolvimento - FEV MAR ABR MAIO 2020 1-Prototipagem,  2- Testes  3- Transferência tecnológica								 - Padronização do experimento    
FEV MAR ABR MAI JUN/2020					 - Prova de conceito (Ensaio clínico não-randomizado em estudo de série de casos)							 - Ensaio clínico final	JULHO AGO 
SET/2020		 - Coleta dos dados	AGO SET OUT NOV/2020	 - Manuscritos para Publicação	OUT NOV DEZ/2020 E JAN 2021

Descrição do Plano de Trabalho
bƻ ŜǎǘŀŘƻ Řƻ /ŜŀǊłΣ ƻ !±/ ς !ŎƛŘŜƴǘŜ ±ŀǎŎǳƭŀǊ /ŜǊŜōǊŀƭ ό!±/ύ Ş ŀ ŘƻŜƴœŀ ǉǳŜ Ŏŀǳǎŀ Ƴŀƛǎ ƳƻǊǘŜǎΣ ǎǳǇŜǊŀƴŘƻ ƻ ŎŃƴŎŜǊΣ ƛƴŦŀǊǘƻ Ŝ ŀŎƛŘŜƴǘŜǎ ŘŜ ǘǊŃƴǎƛǘƻ όмύΣ Ŧŀǘƻ ǉǳŜ ǎǳƎŜǊŜ 
uma alta disponibilidade e necessidade de assistências de reabilitação que possa ser ofertada para assistir gratuitamente a essa população. Desta forma, as evidências 
ƎŜǊŀŘŀǎ ŎƻƳ ŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀǎ ŜƴǾƻƭǾƛŘŀǎ ƴŜǎǘŜ ǇǊƻƧŜǘƻ ǇŜǊƳƛǘƛǊńƻ ǳƳ ŀƳŀŘǳǊŜŎƛƳŜƴǘƻ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ ǉǳŜ ŜƭŜǾŀǊł ƻ ¢w[ ς ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎŀƭ wŜŀŘƛƴŜǎǎ [ŜǾŜƭ Řƻǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ 
primariamente para uso diagnóstico e terapêutico para que, posteriormente, possamos emprega-los de forma assistiva e transferi-los aos setores interessados, gerando 
uma inovação de produto (2). Assim, a problemática central do trabalho é o conceito de que uma tecnologia assistiva fundamentada na coordenação de controles 
naturais (recrutamento muscular preservado) e artificiais (recrutamento por eletroestimulação da musculatura afetada pela lesão hemisférica) poderiam aperfeiçoar o 
controle motor e postural de pessoas com hemiplegia, diminuindo o risco de quedas e revertendo as perdas estruturais e funcionais comuns da condição de saúde de 
pessoas que adquiriram hemiplegias ou outros graus de hemiparesia, bem como advindas do próprio processo de envelhecimento. Devido ao crescente envelhecimento 
populacional, o aumento do número de doenças e incapacidades crônicas tem gerado repercussões sociais na saúde pública e na previdência social (3). Christensen e 
colaboradores (2009) descreveram os custos de tratamento associado com AVC no Brasil. Foram encontrados gastos significativos, sendo o valor de USD 4.101 por 
paciente acometido por AVC hemorrágico e USD 1.902 por paciente no caso de AVC isquêmico (4). Apesar da maior incidência do AVC ser após os 65 anos, adultos mais 
jovens, já a partir dos 20 anos, são afetados, assumindo o patamar de primeira causa de óbito na faixa dos 40 anos e predominando nas faixas etárias subsequentes (4,5). 
Indivíduos ativos no mercado de trabalho vem sendo cada vez mais acometidos, o que representa um grande encargo econômico para os empregadores e para governo 
brasileiro (6). É nesse contexto que as doenças do aparelho circulatório adquirem relevância nos dados de morbimortalidade e sócio econômicos do país. O destaque 
entre essas doenças é para as cerebrovasculares e, particularmente, para o AVC, que representa a terceira causa de morte em países industrializados e a primeira causa 
de incapacidade entre adultos (5).  Como principal causa de incapacidade dentre todas as doenças, o AVC gera grande impacto econômico e social no nosso país. Pessoas 
com AVC ou lesão medular apresentam plegia ou paresia que impede movimento. A perda de força muscular é descrita como a principal deficiência diretamente 
associada à limitação de atividades e restrições na participação social no pós-AVC (7). Limitações de atividades tais como a marcha, ortostatismo ou ciclismo e a 
habilidade de realizar atividades de vida diária (8, 9, 10) são comuns e podem afetar a independência e a qualidade de vida de indivíduos que sobreviveu ao AVC e se 
tornou hemiparético ou hemiplégico (10,11). Além disso, a perda de força muscular é um importante marcador de saúde associado a um número de condições de saúde 
incluindo alta mortalidade (11), risco de doença cardiovascular (12) e a síndrome metabólica (13). Consequentemente, alternativas que reverta o cenário gerado pela 
deficiência é de suma importância, na perspectiva do paciente e da sociedade, para preservar ou ainda restaurar a função muscular pós-AVC (14), associado ou não ao uso 
de tecnologias. O aumento da força muscular é comumente obtido por meio de exercícios de resistência progressiva, mas qualquer intervenção que envolva uma 
contração muscular máxima e repetitiva pode resultar em aumento de atividade da unidade motora e de força após o AVC (15). Por exemplo, a estimulação elétrica pode 
ter o potencial de melhorar a força após o AVC pelo aumento da ativação da unidade motora e da área transversa do músculo ainda que o paciente seja incapaz de 
realizar intervenções que envolvam exercícios de resistência (16). Pode ser ainda um método capaz de minimizar a inatividade ao criar oportunidade de movimento sem a 
necessidade do auxílio do fisioterapeuta e, assim, diminuindo custos e tempo (17). A estimulação elétrica de um ou mais músculos do membro parético durante o 
desempenho de uma atividade a fim de melhora-la é denominada de estimulação elétrica funcional (FES, sigla oriunda o inglês Functional Electrical Stimulation) (18,19). 
Uma modalidade da aplicação da FES por meio de tecnologia de locomoção assistida é o ciclismo assistido por eletroestimulação, abreviado pelo termo em inglês FES-
cycling que envolve a aplicação de uma pequena corrente elétrica em eletrodo de superfície para estimular contração muscular em sincronia com o movimento de 
pedalada de um cicloergômetro do membro inferior (20). É um método viável para pessoas com instabilidade postural pois não requer equilíbrio dinâmico, uma vez que o 
exercício é feito na postura sentada (21) e em um cicloergômetro com assento especialmente adaptado. O ciclismo assistido por eletroestimulação é considerado um 
recurso fisiologicamente benéfico para pessoas com hemiparesia/hemiplegia. Vários grupos têm sugerido que o uso da estimulação elétrica dos sistemas sensório-
motores periféricos contribui para facilitação do movimento voluntário, assim como para o fortalecimento de músculos atrofiados, mudança no comprimento, trofismo, 
aumento da amplitude de movimento e redução da espasticidade (22,23,24). Os benefícios do ciclismo com eletroestimulação observados em diferentes populações 
podem não ser suficientes para sua ampla adoção no âmbito clínico. Apesar do significativo progresso tecnológico da FES nos últimos anos, para estimulação do membro 
paralisado, ainda são apontadas mudanças necessárias relacionadas a portabilidade, facilidade de opera-lo e a capacidade de operar grandes quantidades de dados em 
tempo real (25,26) para sua disseminação. Dessa forma, o desenvolvimento de uma tecnologia que possa minimizar os problemas anteriormente citados pode favorecer o 
acesso e uso do ciclismo assistido por eletroestimulação em diferentes cenários da prática clínica. Toda essa informação levantada sustenta nossa hipótese de que: O 
ciclismo assistido por eletroestimulação, dado a sua característica de coordenar o recrutamento natural e artificial por meio de incremento da ativação das entradas 
sensoriais (inputs) e saídas motoras (outputs) integradas no contínuo da pedalada que também estimula centros geradores de padrão medulares, poderia de um lado 
manter o trofismo osteomioarticular das estruturas de sustentação do aparelho locomotor e, de um outro, estimular o neurotrofismo e a neuroplasticidade de maneira a 
melhorar os controles motor e postural da população com hemiplegia e hemiparesias com ganhos nas suas atividades e participação ao longo de envelhecimento com 
mais qualidade de vida. a) Objetivos: Nosso objetivo geral é desenvolver a tecnologia de ciclismo assistido por eletroestimulação em um conceito de que tal ciclismo 
adaptado poderia contribuir para uma senescência com qualidade de vida para pessoas com hemiplegia e hemiparesias dado a sua possibilidade de incrementar efeitos 
na estrutura e funcionamento osteomiarticular e neuromotor não possíveis de serem alcançados sem a automação de controles naturais e artificiais do recrutamento 
muscular. Para alcançar o objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos:  1. Prototipar um sistema de eletroestimulação completo, contendo recursos de 
hardware, firmware e software, bem como mecânica, que possam ser adaptados às bicicletas ergométricas comerciais e transformados em um produto assistivo da 
prática de exercícios ergométricos para pessoas com hemiplegia e hemiparesias, em que a eletroestimulação do membro parético seria coordenada automaticamente por 
um sistema computacional dedicado, tomando como base o padrão da pedalada observada no membro não parético; 2. Realizar testes funcionais de bancada para 
verificar as características de robustez, performance, validade e segurança necessárias para um produto assistivo; 3. Provar o conceito tecnológico do ciclismo assistido 
por eletroestimulação para favorecer a senescência da população que adquiriram hemiplegia e hemiparesias decorrente de doenças cerebrovasculares; 4. Verificar o 
efeito do ciclismo assistido por eletroestimulação em contribuir para promover adaptações nos sistemas osteomioarticulares e neuromotor que possam repercutir em 
melhora do estado geral de saúde e incremento na qualidade de vida. A responsabilidade do projeto é do docente/pesquisador responsável bem como a disponibilidade 
de recursos necessários à viabilização do projeto.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O Envelhecimento é entendido como um processo dinâmico e progressivo que pode promover mudanças morfológicas, fisiológicas e bioquímicas nos 
indivíduos, que levam a diminuição da funcionalidade de todos os órgãos. A perda de eficiência no sistema cardiorrespiratório, neuromuscular, osteoarticular e somato-
sensorial gerada por estas alterações contribuem para o aparecimento de doenças e o declínio das capacidades funcionais (CONTENÇAS et al 2013; RESENDE-NETO, et al 
2016). No Brasil, o crescimento acelerado da população idosa apresenta uma importante questão relacionada com a eficácia da sociedade em se adaptar a esta nova 
realidade (CUNHA; CUNHA et al 2016). Pois, o processo de envelhecimento contribui para maior vulnerabilidade às doenças, que podem interferir na autonomia, na 
mobilidade, na destreza manual, na lucidez e na funcionalidade das vias urinárias inferiores e da bexiga, entre outras comorbidades (MARQUES, 2016). Dentre as diversas 
alterações no sistema sensório-motor podemos citar a diminuição do equilíbrio e força muscular, deixando estes indivíduos mais susceptíveis as quedas, que segundo a 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), é principal causa de danos em idosos. Estas podem gerar complicações, como restrição prolongada ao leito, 
hospitalização, depressão, dependência nas atividades de vida diária e até óbito (SILVA; AMORIM et al 2017). No sistema cardiorrespiratório ocorre a redução da força dos 
músculos da respiração. Sendo assim, os idosos apresentam diminuição da pressão inspiratória máxima (PImáx), devido a fraqueza dos músculos inspiratórios, e o declínio 
da pressão expiratória máxima (PEmáx) por conta da redução da força dos músculos abdominais e intercostais (PASCOTINI; FEDOSSE et al 2016). Além disso, o 
envelhecimento também apresenta alterações do sistema imune, resultando no aparecimento de infecções, enfermidades autoimunes e alguns tipos de tumores. 
Também acompanha-se de perdas psicológicas (em nível de memória, de inteligência fluída, entre outras) e perdas sociais (aposentadoria, falecimento de familiares e 
amigos, diminuição de redes de apoio social) que repercutem negativamente em termos da manifestação e prognóstico das enfermidades (ALBERTE; RUSCALLEDA et al 
2015). O objetivo do presente estudo é analisar as principais patologias que acometem a população idosa a partir da análise em prontuários da Clínica de Fisioterapia do 
Centro Universitário Estácio do Ceará.  METODOLOGIA: TIPO DE ESTUDO - Trata-se de um estudo do tipo descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, 
baseado na análise de prontuários. LOCAL E PERÍODO: O presente estudo será realizado no período entre Maio de 2019 e Maio de 2020, na clínica Escola de Fisioterapia 
Řƻ /ŜƴǘǊƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻ 9ǎǘłŎƛƻ Řƻ /ŜŀǊłΣ ƴŀ ǳƴƛŘŀŘŜ aƻǊŜƛǊŀ /ŀƳǇƻǎΣ ƭƻŎŀƭƛȊŀŘŀ ƴŀ wǳŀ ±ƛŎŜƴǘŜ [ƛƴƘŀǊŜǎΣ ƴȏ олу ς .ŀƛǊǊƻ !ƭŘŜƻǘŀΣ CƻǊǘŀƭŜȊŀκ/9Σ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŀ ŀǇǊƻǾŀœńƻ 
do Comitê de Ética. POPULAÇÃO E AMOSTRA: A população composta por esta pesquisa será pelos pacientes idosos que já foram atendidos nas especialidades de 
neurologia, traumatologia, ortopedia, respiratória e hidroterapia, de 2004 até 2019, coletando os dados referentes a quinze anos de atendimento. CRITÉRIOS DE 
INCLUSÃO: Serão incluídos no estudo os prontuários dos pacientes idosos com idade maior ou igual a 60 anos, que estavam em atendimento fisioterapêutico, no período 
de 2004 a 2019. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: Serão excluídos do estudo os prontuários dos pacientes que não forem idosos; os prontuários que estavam fora do período 
pré-estabelecido do estudo; letra ilegível e dados incompletos. COLETA DE DADOS: Será realizado através de um formulário do Google Forms que contenha o número da 
ficha, data da realização da avaliação, iniciais do nome do paciente, idade, gênero, ocupação, setor de atendimento, local de lesão, especialidade, queixa principal, 
diagnóstico, se tem histórico de quedas, comorbidades, recursos utilizados pelo fisioterapeuta no tratamento e data de alta dos pacientes. Os itens foram elaborados de 
acordo com a necessidade de se alcançar os pressupostos da pesquisa. Os dados serão tabulados em planilha do Google para posterior análise estatística. ANÁLISE DE 
DADOS: Os dados serão catalogados e posteriormente submetidos à uma análise estatística descritiva (média, moda e frequência) por meio do software Graphppad Prism 
7.0, for Windows, para em seguida serem apresentados em forma de gráficos, quadros e/ou tabelas. ASPECTOS ÉTICOS: O estudo será submetido à aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio do Ceará de acordo com a resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 
da saúde (MS), relativa à pesquisa envolvendo seres humanos. RISCOS E BENEFÍCIOS: O risco do estudo está relacionado à exposição dos dados recolhidos dos 
prontuários dos pacientes. As informações coletadas poderão ser utilizadas para melhor compreensão sobre as principais patologias que acometem idosos  nos 
atendimentos em uma Clínica Escola de Fisioterapia durante um período de quinze anos.  RESULTADOS ESPERADOS: Sabemos que o envelhecimento em boa parte dos 
casos é acompanhado com o surgimento de diversas doenças, o que acarreta a perca de funcionalidade, aumento de quadros álgicos e até doenças psicológicas. 
Esperamos através desse estudo identificar as principais doenças associadas ao envelhecimento que levam o idoso à procurar tratamento em uma clínica de fisioterapia. 
Bem como, criar um instrumento que consiga minimizar essas dores e gerar uma melhor qualidade de vidas para esses idosos. VIABILIDADE TECNICA: Os prontuários 
encontram-se disponiveis na Clinica, por isso são de facil acesso a coleta.
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9ǘŀǇŀ м ς wŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǳƳŀ ǊŜǾƛǎńƻ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎŀ ǎƻōǊŜ ǇŀŘǊƿŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜǎΣ ǉǳŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ǾƛŘŀ Ŝ ŜǎǘǊŜǎǎŜ ƴƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ  .ǳǎŎŀ ŘŜ ŀǊǘƛƎƻǎ ƴŀǎ ōŀǎŜǎ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀǎΣ 
ƭŜƛǘǳǊŀ Řƻǎ ŀǊǘƛƎƻǎ ŜƴŎƻƴǘǊŀŘƻǎ Ŝ ŜƭŀōƻǊŀœńƻ ŘŜ ŦƛŎƘŀƳŜƴǘƻ ǇŀǊŀ ŀ ŜǎŎǊƛǘŀ ŘŜ ǳƳ ŀǊǘƛƎƻ ŘŜ ǊŜǾƛǎńƻ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎŀ .ǳǎŎŀ ŘŜ ŀǊǘƛƎƻǎ ƴŀǎ ōŀǎŜǎ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ς ŦŜǾŜǊŜƛǊƻ Ŝ ƳŀǊœƻ ŘŜ 
нлнл [ŜƛǘǳǊŀ Řƻǎ ŀǊǘƛƎƻǎ Ŝ ŦƛŎƘŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ ŀǊǘƛƎƻǎ ς ƳŀǊœƻ ŀ Ƴŀƛƻ ŘŜ нлнл 9ƭŀōƻǊŀœńƻ Řƻ ŀǊǘƛƎƻ ŘŜ ǊŜǾƛǎńƻ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎŀ ς Ƴŀƛƻ ŀ ƧǳƭƘƻ ŘŜ нлнл  9ǘŀǇŀ н ς ŀƴłƭƛǎŜ 
ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎŀ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ ŎƻƭŜǘŀŘƻǎ !ƴłƭƛǎŜ ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎŀ Řƻǎ ǇŀŘǊƿŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜǎ ς Ƴŀƛƻ ŀ ƧǳƭƘƻ ŘŜ нлнл !ƴłƭƛǎŜ ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎŀ ǇŀǊŀ ŎƻǊǊŜƭŀŎƛƻƴŀǊ ǇŀŘǊƿŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜǎΣ ǉǳŀƭƛŘŀŘŜ 
ŘŜ ǾƛŘŀ Ŝ ŜǎǘǊŜǎǎŜ ƴƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ς ŀƎƻǎǘƻ ŘŜ нлнл  9ǘŀǇŀ о ς ŜǎŎǊƛǘŀ Řƻǎ ŀǊǘƛƎƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ŎƻƳ ƻǎ ŘŀŘƻǎ Řŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ 9ƭŀōƻǊŀœńƻ ŘŜ ŀǊǘƛƎƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ǇŀǊŀ ŜƴǾƛƻ ǇŀǊŀ 
ǊŜǾƛǎǘŀǎ ς ǎŜǘŜƳōǊƻ ŘŜ нлнл ŀ ƧŀƴŜƛǊƻ ŘŜ нлнм

Descrição do Plano de Trabalho
Tendo como base o princípio de que os adultos ativos passam grande parte do período da sua vida no ambiente de trabalho, é visível a necessidade de se buscar uma 
adequada qualidade de vida, não somente no âmbito da habitualidade, mas também no ambiente de trabalho. É importante citar que saúde não significa somente a 
ausência de doenças, mas envolve o bem-estar do indivíduo como um todo, abrangendo tanto a sua capacidade de se adequar ao meio quanto o seu equilíbrio físico e 
mental (SEBASTIÃO et al., 2015). O interesse pela saúde do trabalhador apresenta-se como um tema extremamente relevante, na atualidade e segundo Matos et al. 
(2004), o ambiente de trabalho é o local ideal para o desenvolvimento de estudos investigativos, diagnósticos e de intervenção para doenças, pois o indivíduo passa 65% 
da sua vida nesse ambiente. Em um recente estudo de revisão, constatou-se que nos últimos 14 anos foram publicados 69 trabalhos sobre saúde docente no trabalho. No 
entanto, não houve nenhuma publicação na área da nutrição (CORTEZ et al., 2017). Apesar dos grandes avanços das pesquisas na área da saúde do trabalhador, poucas 
têm dado visibilidade às relações entre padrões alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho. Além disso, ressalta-se, que até o momento, nenhuma pesquisa foi 
realizada com funcionários de Instituições de Ensino Superior, buscando investigar a relação entre padrões alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho em 
docentes universitários. Sabe-se que os estudos envolvendo análise do padrão de consumo alimentar são recentes e não se encontrou nenhum que tenha sido realizado 
com a população de docentes universitários, deixando uma lacuna que necessita ser preenchida. Para o estudo da identificação de padrão alimentar exige-se um 
complexo manejo estatístico dos dados de consumo alimentar. Além disso, as técnicas esta-tísticas utilizadas são complexas e as orientações para sua aplicação na 
extração de pa¬drões alimentares têm sido pouco documentadas na literatura científica. Diante disto, esta pesquisa tem o objetivo de analisar a relação entre padrões 
alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho em docentes de uma instituição de Ensino Superior de Fortaleza-Ceará. Trata-se de um estudo transversal e 
analítico, de natureza quantitativa. A presente pesquisa faz parte de um estudo maior intitulado FATORES DETERMINANTES DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM 
SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO CEARÁ. Os dados da pesquisa foram coletados em 2017. Para o presente estudo serão utilizados os questionários 
coletados dos docentes investigados na pesquisa maior. Os dados que serão utilizados serão: condições socioeconômicos, demográficas e estilo de vida; recordatório de 
24 horas de dois dias não consecutivos; qualidade de vida e estresse no trabalho. Os dados obtidos serão digitados no programa Excel e posteriormente exportados para o 
SPSS versão 20.0 para processamento. Será realizada a análise descritiva das variáveis em estudo (demográficas, socioeconômicas, alimentares e condições de trabalho). 
As variáveis numéricas serão descritas em médias ou medianas e medidas de dispersão, e as categóricas, em frequências simples e percentuais. A normalidade das 
variáveis quantitativas será testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. Para se investigar possíveis associações entre as variáveis em estudo serão utilizados os testes do Qui-
Quadrado ou Exato de Fisher ou teste t de Student. Para todos os testes, será adotado um nível de significância de 5%. Tal estudo se faz importante nessa população, uma 
vez que ao analisar as relações entre padrões alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho, a pesquisa possibilitará identificar as variáveis mais significativas e os 
grupos de maior vulnerabilidade. Além disso, espera-se, desta forma, colaborar fornecendo as evidências científicas para subsidiar ações programáticas que levem à 
efetiva melhora nos padrões alimentares dos docentes com reflexos em melhor qualidade de vida e diminuição das cargas de estresse, visando à implementação de 
políticas públicas que visem ao planejamento das ações de saúde do trabalhador na Instituição. Por fim, além de representar um problema sério para as instituições por 
conta das faltas no trabalho, as doenças provenientes da má qualidade de vida e do estresse no trabalho têm extrema importância para a saúde pública uma vez que o 
processo de adoecimento dos trabalhadores repercute na qualidade de vida e em gastos para o sistema de saúde. Diante do exposto, a pesquisadora possui 
conhecimento técnico e científico para desenvolver e viabilizar a pesquisa. Além disso, possui habilidades necessárias para a utilização da infra-estrutura necessária 
(notebook com acesso a internet e os programas Microsoft Excel e Word instalados, além do Software de estatística IBM SPSS versão 20.0) para a viabilidade técnica e 
econômica da realização da pesquisa.
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Cronograma:
CRONOGRAMA '- Fevereiro/20: Inicio das atividades de capacitação dos participantes do projeto (alunos); - Março/20: Analise das informações apresentadas pelos 
alunos captadas nas bases de dados visitas; - Abril/20: Inicio da pesquisa nas bases dados para elaboração de revisão sistemática; - Maio/20: Pesquisa nas bases dados 
para elaboração de revisão sistemática; - Junho/20: Pesquisa nas bases dados para elaboração de revisão sistemática; - Julho/20: Pesquisa nas bases dados para 
elaboração de revisão sistemática. Envio de trabalhos (artigo e resumos) para eventos científicos; - Agosto/20: Inicio da elaboração do material educativo, figuras e 
desenhos e conteúdo; - Setembro/20: Elaboração do material educativo, figuras e desenhos e conteúdo; - Outubro/20: Elaboração do material educativo, figuras e 
desenhos e conteúdo; Envio de proposta para agencias de fomento - Novembro/20: Finalização do material educativo para apreciação de outros pesquisadores; - 
Dezembro/20: Finalização do material educativo; - Janeiro/21: Relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A velhice deve ser entendida por um fenômeno biológico com consequências psicológicas, explicando hábitos comportamentais característicos da terceira 
idade, ou seja, a velhice tem uma dimensão existencial, que altera a relação da pessoa com o tempo, causando mudanças em suas relações com sua própria história e 
com o mundo, podendo assim ser compreendida também como um fato cultural (FREITAS; QUEIROZ; SOUSA, 2010; CARNEIRO et al., 2017; JESUS et al., 2017). Desse 
modo, uma forma para entender o significado real da velhice é refletir por meio dos relatos dos idosos, possibilitando aos fisioterapeutas, dentre outros profissionais de 
saúde, de realizarem planejamentos de estratégias fundamentadas na realidade, na qual proporcionam a manutenção da autonomia e independência do idoso, 
considerando a compreensão das alterações causadas em decorrência do envelhecimento (FREITAS; QUEIROZ; SOUSA, 2010). Segundo Ferreira et al. (2012) e Bonardi; 
Souza; Moraes (2008), uma das maiores adversidades de saúde relacionadas ao envelhecimento é a perda da capacidade funcional gradual, que é progressiva e aumenta 
com o decorrer dos anos, referindo também como fator de aumento no risco de quedas, principalmente devido ao comprometimento na realização de tarefas do dia a 
dia, com redução da força muscular que está relacionada à força de trabalho da musculatura. Ainda segundo os mesmos autores, a perda da força muscular em razão do 
envelhecimento afeta os/ músculos superiores e inferiores, e as musculaturas de sustentação do peso corporal que afeta a postura, o equilíbrio, a velocidade da marcha e 
o desempenho funcional. Assim, essas dificuldades ocorrem pelas limitações físicas e cognitivas, de modo que as condições de saúde da população idosa podem ser 
determinadas por inúmeros indicadores específicos, entre eles a presença de déficits físicos e cognitivos. Sendo assim, a alta incidência de quedas está ligada diretamente 
à falta de equilíbrio. De acordo com a pesquisa feita em 2011 pelo o IBGE, os dados epidemiológicos apontam que 28% a 35% de pessoas idosas com idades superiores a 
65 anos, expressam em números de quedas 100 pessoas por ano. A proporção aumenta em até 42% quando os idosos têm mais de 70 anos (IBGE, 2018). Segundo 
Nascimento; Tavares (2016) e Oliveira et al (2014), os fatores de risco relacionados têm sido classificados em intrínsecos, que decorrem de alterações fisiológicas 
relacionadas ao envelhecimento, às doenças crônicas e aos efeitos de fármacos de uso contínuo e extrínsecos, que por sua vez, estão associados ao ambiente físico no 
qual o idoso se encontra (objetos em áreas de circulação, iluminação inadequeada, tapetes soltos, móveis instáveis, piso escorregadio, ausência de barras de apoio e 
corrimãos). No qual os fatores de risco ambientais também são determinantes para as quedas e não menos importantes que os demais, já que estes estão presentes em 
aproximadamente 30-50% das quedas. Os idosos sedentários apresentam maior prevalência de quedas. Vários estudos mostram que os músculos antigravitacionais são 
ativados através dos estímulos proporcionados pela prática de atividade física que, por conseguinte, aprimoram as condições de recepção de informações sensoriais do 
sistema vestibular, de modo a estimular o equilíbrio (CAVALCANTE; AGUIAR; GURGEL, 2012). Esse estudo surgiu do interesse de orientar os idosos que andam nas ruas de 
Fortaleza, a fim de buscar a prevenção de possíveis acidentes ocasionados pelas quedas, através da análise das estruturas dos locais frequentados pelos idosos, para 
buscar métodos mais eficazes de intervenção que possam melhorar a qualidade de vida dos idosos. A relevância desse estudo está em poder contribuir com orientações 
válidas tanto para a sociedade científica quanto para os profissionais envolvidos com a geriatria. Além de buscar a diminuição da alta frequência de quedas envolvendo 
idosos, por meio da distribuição dos materiais educativos e de orientações que contribuam para redução desse processo. O presente estudo teve como objetivo geral 
promover estratégias para prevenção de quedas aos idosos, analisando os fatores de risco local tornando-se possível orientar sobre as possíveis complicações causadas 
ǇƻǊ ǉǳŜŘŀǎΦ h.W9¢L±h{Υ hōƧŜǘƛǾƻ DŜǊŀƭ ω /ƻƴǎǘǊǳœńƻ Ŝ ǾŀƭƛŘŀœńƻ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻ ǇŀǊŀ ǇǊŜǾŜƴœńƻ ŘŜ ǉǳŜŘŀǎ ŀƻǎ ƛŘƻǎƻǎΦ hōƧŜǘƛǾƻǎ 9ǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎ π !ǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ŀ 
relação do idoso com quedas; - Destacar os fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem as quedas nessa população; - Propor medidas preventivas para quedas em 
idosos.  METODOLOGIA: Optou-se pelo uso do método da pesquisa-ação por considerar que o mesmo possibilita a construção do conhecimento de maneira coletiva e 
participativa, buscando identificar soluções para um problema que necessita ser estudado (THIOLLENT, 2005). As Ideias freireanas serão utilizadas tendo em vista que o 
material se pauta no contexto de aprendizado dialógico para subsidiar uma nova concepção do empowerment que conduz às mudanças sociais sendo estas o resultado da 
aquisição de conhecimento relativo a capacidades discursivas, cognitivas e processuais (CARVALHO, 2004) e as oportunidades de conhecimento são criadas com a 
participação de ambos os sujeitos (FREIRE, 2005; WALLERSTEIN, 2018).  O projeto de pesquisa é fundamentado em buscas de artigos científicos, para assegurar 
autenticidade à composição dos assuntos, sobre principais motivações para o acontecimento das quedas que envolveram os idosos, até chegar aos que tratam da 
prevenção delas, que serão norteadores para a produção dos pontos do material educativo e dos seus assuntos centrais. O método de pesquisa será conduzido no 
período entre Fevereiro de 2020 a Janeiro de 2021 sendo composto por três fases: sistematização do conteúdo (escolha do conteúdo); seleção e criação das ilustrações; 
preparação do layout e validação do material por peritos. Na primeira fase será realizada busca dos conteúdos que se apresentavam informações de idosos e sua relação 
com quedas. Tal busca se dará nas bases virtuais e do Centro Universitário Estácio do Ceará. Estes achados direcionarão os tópicos do material educativo. A busca dos 
artigos será feita nas bases de dados LILACS e MEDLINE, tendo como limite de publicação o período 2010 a 2020. Será utilizado como palavras-chave: Envelhecimento; 
Idosos; Prevenção de Quedas em Idosos, e seus respectivos sinônimos em espanhol/inglês, usados isolados ou combinados. A inclusão dos trabalhos será baseada nos 
seguintes critérios: resumo disponível nas bases de dados acima descritas; idioma de publicação em português, inglês ou espanhol; publicação no período proposto. Serão 
excluídos os estudos que apenas citavam a palavra Idoso. Considerando que o material educativo utilizado para informar a população geralmente é um instrumento de 
leitura ou de elementos ilustrativos que chamem a atenção do leitor para o tema abordada, na segunda fase, será acessado livros e websites na busca de imagens que se 
adequassem aos tópicos que seriam inseridos na cartilha. As imagens serão selecionadas e usadas como base para elaborar as ilustrações por um profissional 
especializado na área de designer gráfico. A terceira fase será à formação do layout, estruturando um protótipo do conteúdo com as imagens trabalhadas pelo designer. A 
seguir, o material será submetido ao trabalho de edição e diagramação através do software CorelDRAW. RESULTADOS ESPERADOS E PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 
/L9b¢NCL/!{ h¦ ¢9/bh[jDL/!{ 5! twhth{¢! ω hǊƛŜƴǘŀǊ ŀ ǇƻǇǳƭŀœńƻ ōŜƴŜŦƛŎƛŀŘŀ ǎƻōǊŜ ŀǎ ǉǳŜŘŀǎ ŜƳ ƛŘƻǎƻǎΤ  ω !ǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ƻǎ ŦŀǘƻǊŜǎ ǉǳŜ ŦŀǾƻǊŜŎŜƳ ŀ Ŝǎǎŀǎ ǉǳŜŘŀǎ 
ƴŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜΤ  ω /ƻƴǘǊƛōǳƛǊ ŎƻƳ ǇŜǎǉǳƛǎŀ Řƻ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛƻ Řŀ ǎŀǵŘŜΤ ω LƴŎŜƴǘƛǾŀǊ ŀ ŦƻǊƳŀœńƻ ŘŜ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ǇŀǊŀ ƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀǎΤ ω 
Desenvolvimento de publicações em periódicos indexados de circulação internacional e nacional, bem como o envio de resumos para Encontros Científicos Nacionais e 
Internacionais. O presente projeto trata de uma temática bastante importante atual e pouco estudada. Os resultados obtidos com a execução destas metodologias 
contribuirão com uma soma de informações inéditas. A pesquisa ainda contribuirá com os pontos destacados abaixo: Avanço do conhecimento: na temática da 
Prevenção de quedas. Aplicação no Sistema Único de Saúde: possível melhoria no cuidados ao idosos na prevenção de lesões e internações prolongadas em decorrência 
de quedas. VIABILIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA Material 	Quantidade	Preço Total (R$) Tablet 	                               02	Já adquirido Material de Escritório	--	Já 
adquirido Designer gráfico	--	1500,00 Impressões	               100	700,00
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PROJETO:DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ANDROID PARA CONEXÃO VIA BLUETOOTH ATRAVÉS DE APLICATIVO PARA APRESENTAÇÃO DA 
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO PRODUZIDA PELA OOAF

Cronograma:
 projeto proposto será desenvolvido obedecendo a seguinte cronograma: '- Meta 1 (Fev-mar/2020): Construção de bancada para testes de validação.   Atividade 1.1: 
sensor de efeito hall, circuitos condicionadores de sinais e sistema digital baseado em microcontrolador ARM de 32 bits. Atividade 1.2: implementação em uma placa de 
circuito impresso padrão SMD (componentes soldados em superfície) para garantir a redução do tamanho físico e melhorar a portabilidade. - Meta 2: Desenvolvimento 
de interface android. Atividade 2.1 (Abr-mai/2020): desenvolvimento de circuitos para alimentação e recarga de baterias e a comunicação via bluetooth, com uma 
interface android para apresentar um feedback ao usuário;  Atividade 2.2 (Abr-mai/2020 e Jun-Jul/2020): captação dasinformações geradas pelos algoritmos 
desenvolvidos; - Meta 3: Testes de validação in vitro Atividade 3.1 (Fev-mar/2020, Abr-mai/2020 e Jun-Jul/2020): desenvolvimento do aplicativo que irá realizar a 
comunicação do sistema de processamento e o usuário. Atividade 3.2 (Abr-mai/2020, Jun-Jul/2020 e Ago-set/2020): utilização de linguagem computacional Java e 
comunicação bluetooth entre o celular e o microprocessador; Escrita de artigos para periódicos qualificados e conferências. - Meta 4: Testes de validação em voluntários 
saudáveis. Atividade 4.1 (Jun-Jul/2020 e Ago-set/2020): Seleção dos voluntários e aplicação de critérios de inclusão; Atividade 4.2 (Ago-set/2020 e Out-dez/2020): 
desenvolvimento do aplicativo com uma interface com poucos elementos e intuitiva, com um gráfico, um painel numérico e um menu para controlar o bluetooth; 
Aplicação em voluntários e validação dos efeitos produzidos pelos aparelhos de OOAF; Atividade 4.3 (Ago-set/2020 e Out-dez/2020): Submissão do projeto de pesquisa à 
órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas; Atividade 4.4 (Jan/2021): Conclusão do projeto, escrita do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A fisioterapia respiratória é comumente referida como um dos campos de estudo da Fisioterapia, com foco no tratamento das disfunções crônicas e agudas 
do sistema cardiopulmonar. Abrange várias técnicas para ajudarem os doentes a melhorarem a capacidade respiratória, sendo os Osciladores Orais de Alta Frequência 
(OOAF). Diniz et al, 2019, desenvolveram um sistema para medição da vibração produzida pelo Acapella, possibilitando a medida da vibração real produzida pelo aparelho 
durante a expiração. A partir do conhecimento da freqüência real gerada durante a fase expiratória, pode-se orientar melhor o paciente em relação ao fluxo ideal a ser 
produzido para que durante toda a execução do aparelho se consiga obter um efeito vibratório semelhante a frequência mucociliar da via aérea, possibilitando a remoção 
eficaz da secreção, com a confiança de que a freqüência gerada durante a execução do aparelho estará atingindo a mesma dos cílios, contribuído assim mais efetivamente 
para a remoção do muco acumulado, garantindo sua completa eliminação.  Este trabalho propõe-se a modelagem de um medidor de frequência acoplado ao Acapella, 
possibilitando a medida da vibração através de uma plataforma android a qual exibirá digitalmente o valor o qual o paciente deve gerar um fluxo de ar, cujo feedback e 
ajuste do fluxo de ar para corresponder ao referido valor de periodicidade permitirá ao profissional aplicar de forma mais adequada e precisa a técnica de OOAF. Objetivo 
DŜǊŀƭΥ ω 5ŜǎŜƴǾƻƭǾŜǊ ǳƳ ŦǊŜǉǳŜƴŎƝƳŜǘǊƻ ŀŎƻǇƭŀŘƻ ŀƻ !ŎŀǇŜƭƭŀΣ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŀƴŘƻ ŀ ƳŜŘƛŘŀ Řŀ ǾƛōǊŀœńƻ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǳƳŀ ǇƭŀǘŀŦƻǊƳŀ ŀƴŘǊƻƛŘΦ hōƧŜǘƛǾƻǎ 9ǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎ ω 
Mensurar a frequência vibratória do Acapella® através de sensor de efeito hall, circuitos condicionadores de sinais e sistema digital baseado em microcontrolador ARM de 
он ōƛǘǎ ω /ƻƴǎǘǊǳƛǊ ǳƳŀ ǇƭŀŎŀ ŘŜ ŎƛǊŎǳƛǘƻ ƛƳǇǊŜǎǎƻ ǇŀŘǊńƻ {a5 όŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ǎƻƭŘŀŘƻǎ ŜƳ ǎǳǇŜǊŦƝŎƛŜύ ǇŀǊŀ ǊŜŘǳœńƻ Řƻ ǘŀƳŀƴƘƻ ŦƝǎƛŎƻ Ŝ ƳŜƭƘƻǊŀ Řŀ ǇƻǊǘŀōƛƭƛŘŀŘŜ ω 
5ŜǎŜƴǾƻƭǾŜǊ ŎƛǊŎǳƛǘƻǎ ǇŀǊŀ ŀƭƛƳŜƴǘŀœńƻ Ŝ ǊŜŎŀǊƎŀ ŘŜ ōŀǘŜǊƛŀǎ Ŝ ŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ Ǿƛŀ ōƭǳŜǘƻƻǘƘΣ ŎƻƳ ǳƳŀ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŀƴŘǊƻƛŘ  ω!ǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ǳƳ ŦŜŜŘōŀŎƪ ŀƻ ǳǎǳłǊƛƻΣ ŎƻƳ 
informações geradas pelos algoritmos desenvolvidos de forma simples e útil tanto para o paciente quanto para o profissional. Viabilidade técnica e econômica: O projeto 
será desenvolvido em parceria entre duas instituições de ensino e pesquisa: Departamento de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará (ESTÁCIO/FIC) e 
Departamento de Engenharia Elétrica através do Laboratório de Robótica no Grupo de Pesquisa em Automação e Robótica (GPAR) do curso de engenharia elétrica da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Os 2 grupos já possuem colaborações em pesquisa na área desse projeto com materiais a serem utilizados já disponíveis nos 
laboratórios, onde se pode destacar o desenvolvimento e testes de laboratório de protótipo de instrumentação eletrônica para a medição de frequência de oscilação em 
equipamento OOAF. O GPAR conta com uma equipe formada por 8 doutores, 1 técnico em eletrônica, cerca de 14 alunos de pós-graduação e 20 de graduação. Dedica-se 
ao desenvolvimento da tecnologia de controladores convencionais, avançados e inteligentes; identificação de sistemas lineares e não-lineares; controle digital; automação 
de sistemas industriais; automação de sistemas elétricos de potência e redes Industriais. No desenvolvimento destas atividades utiliza-se de ferramentas formais de 
modelagem, tecnologias de desenvolvimento de sistemas digitais, Processadores Digitais de Sinais, Controladores Lógicos Programáveis, Field-Programmable Gate Array e 
acionamentos de máquinas elétricas. Como parte do GPAR há o Laboratório de Otimização de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) que visa promover a real simulação das 
condições operativas dos equipamentos e componentes dos Sistemas de Força Motrizes Industriais no Estado do Ceará e permitir a realização de pesquisas e a difusão das 
informações técnicas e tecnológicas mais atuais sobre às diferentes áreas da Eficiência Energética. O grande número, larga variedade e os recursos específicos das 
máquinas existentes tornam o laboratório versátil para uso nas áreas de automação industrial, sistemas de energia e máquinas elétricas. Dentre os pesquisadores do 
projeto, dispõe-se de 2 docentes (Profª. Ms.Denise Maria Sá Machado Diniz-Estácio/FIC e Prof. Dr. Fabrício Gonzalez Nogueira-UFC) e um grupo de 6 alunos das duas 
instituições de ensino superior que contribuirão diretamente com a pesquisa. Este grupo já produziu 3 trabalhos, resultados da parceria e está em elaboração do quarto 
para ser apresentado em 2020. Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: Etapa 1: Construção de bancada para testes de validação.   Estudo de campo, de 
caráter transversal e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos resultados apresentados e será realizado no Laboratório de Robótica no GPAR do curso de 
engenharia elétrica da UFC, no laboratório de Fisioterapia respiratória da ESTÁCIO/FIC e nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) da Regional VI em Fortaleza-
Ce, no período de 1 ano a partir da aprovação do projeto pela comissão do PROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE. A pesquisa já foi aprovada pelo comitê de ética em 
pesquisa, da ESTÁCIO/FIC e pela Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza-Ce e terá por amostra alunos da Estácio e da UFC maiores de 18 anos de ambos os 
gêneros e sem patologias pulmonares, pacientes atendidos nas referidas unidades que apresentem patologia pulmonar. Serão excluídos, aqueles que se recusarem a 
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os que não forem capazes de executar cada um dos aparelhos utilizados para avaliação respiratória. Etapa 2 e 3: 
Desenvolvimento de interface digital portátil e Testes de validação in vitro A captação do sinal se dará por meio de um sistema de aquisição de dados, usando um circuito 
composto por um filtro ativo, visto que o sinal emitido diretamente pelo sensor de efeito hall contém ruídos que podem, eventualmente, prejudicar a leitura. Após a 
ǇŀǎǎŀƎŜƳ ǇŜƭƻ ŦƛƭǘǊƻ ŀǘƛǾƻ ς ƻ ǉǳŀƭ ŦƛƭǘǊŀ ōŀƛȄŀǎ Ŝ ŀƭǘŀǎ ŦǊŜǉǳşƴŎƛŀǎΣ ƻ ǎƛƴŀƭ ǎŜǊł ƭƛŘƻ ǇƻǊ ǳƳŀ ǇƭŀŎŀ ŘŜ ŀǉǳƛǎƛœńƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ¦{.πсллмΣ Řŀ bŀǘƛƻƴŀƭ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎΦ ! ŀǉǳƛǎƛœńƻ 
será realizada pelo software próprio da National Instruments, a fim de assegurar o tempo correto de amostragem. A análise de sinais se dará com a extensão Simulink, do 
software Matlab. Aplicar-se-á uma FFT (Fast Fourier Transform) ao sinal lido, no domínio do tempo, e será obtido seu resultado no domínio da frequência para cada ponto 
plotado. Um piloto testando o software para captação da vibração para o proposto no projeto já foi desenvolvido pelo grupo de pesquisadores proponentes. Resultados 
preliminares do estudo foram obtidos e apresentados com um protótipo ainda em escala de bancada (Diniz, 2019). A leitura do pico dos sopros em gráfico evidenciará 
ǳƳŀ ƭŜƛǘǳǊŀ ŜƳ Ř. Ȅ IȊ όŜƳ ŜǎŎŀƭŀ ƭƻƎŀǊƝǘƳƛŎŀύ Ŝ ǇŜǊƳƛǘƛǊł ŀ ŎƻƴŦƛǊƳŀœńƻ ŘŜ ǳƳŀ ŦǊŜǉǳşƴŎƛŀ ŘŜ ǇƛŎƻ ŀǇǊƻȄƛƳŀŘŀ ǇƻǊ мо IȊΣ ŜȄǇǊŜǎǎŀ ƴƻ ƎǊłŦƛŎƻ ŎƻƳƻ ά{ƻǇǊƻ LŘŜŀƭέΦ !ǎ 
demais leituras permitirão uma visão mais completa do que acontece com a frequência quando aliada à intensidade de sopro. O sistema implementado em uma placa de 
circuito impresso padrão SMD (componentes soldados em superfície) para garantirão a redução do tamanho físico e melhorará a portabilidade. Para isso, será 
desenvolvido circuito para alimentação e recarga de baterias e a comunicação via bluetooth, com uma interface android para apresentar um feedback ao usuário, com 
informações geradas pelos algoritmos desenvolvidos de forma simples e útil tanto para o paciente quanto para o profissional. Etapa 4: Testes de validação em voluntários 
saudáveis e pneumopatas. Serão verificados os sinais vitais e em seguida informações sociodemográficas, antropométricas, hábitos de vida e História da Doença. Para 
execução dos aparelhos Acapella® (Smiths Medical ASD, Minneapolis, Minnesota, USA) cada voluntário realizará inicialmente um treino, para melhor adaptação à 
respiração bucal através do aparelho na posição sentado, mesma que irá iniciar a execução da técnica. Em seguida o aplicativo irá realizar a comunicação do sistema de 
processamento e o usuário projetado utilizando a linguagem computacional Java e utilizando a comunicação bluetooth entre o celular e o microprocessador.  Resultados 
esperados: O aplicativo terá uma interface com poucos elementos e intuitiva, para facilitar o manuseio do usuário, contando com um gráfico para mostrar o resultado de 
cada procedimento, um painel numérico que mostrará a frequência que está sendo emitida do Acapella® e um menu para controlar o bluetooth. A articulação com 
instituições de educação se dará por meio da implementação do equipamento por aplicativo junto ao Projeto de Extensão PRATIS (Projeto Transdisciplinar de Atenção 
Integral à Saúde) da ESTÁCIO/FIC e com o Departamento de Engenharia Elétrica através do Laboratório de Robótica no GPAR do curso de engenharia elétrica da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). A divulgação científica do projeto será realizada por meio da publicação de artigos em periódicos qualificados e conferências 
importantes das áreas de engenharia biomédica e saúde.
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PROJETO:APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE FORTALEZA (RMF).

Cronograma:
C9±κнлнл  ς όмύ w9¦bL%h 59 !.9w¢¦w! 5h twhW9¢hΤ όнύ 59CLbL4%h 5h 9{/hthΣ 5!{ 9b¢w9D!{ Ŝ 9!t ό9ǎǘǊǳǘǳǊŀ ŀƴŀƭƝǘƛŎŀ Řƻ tǊƻƧŜǘƻύΤ όоύ 59¢![I!a9b¢h 5h 
/whbhDw!a!Φ a!wκнлнл ς όмύ Lb{¢![!4%h 9 59CLbL4%h 5h .!b/h 59 5!5h{ a¸{v[ !.wκнлнл ς όмύ [9±!b¢!a9b¢h 9 !twhC¦b5!a9b¢h bh w9C9w9b/L![ 
¢9jwL/h b9/9{{#wLh !h twhW9¢hΦ a!Lκнлнл ς όмύ 59CLbL4%h 5h{ w9v¦L{L¢h{ 5! {h[¦4%hΤ όнύ 59{9b±h[±La9b¢h 5h{ ![DhwL¢ah{ 9 w9Dw!{ 59 /h[9¢! 5h{ 
5!5h{Τ όоύ /!¢9DhwL½!4%h 5h{ 5!5h{Φ W¦bκнлнл  ς όмύ 59CLbL4%h 9 /h5LCL/!4%h 5h{ ![DhwL¢ah{ 59 L! t!w! ¢w!¢!w 5!5h{ /h[9¢!5h{ 59 !/L59b¢9{ 59 
¢w$b{L¢h b! waCΦ W¦[κнлнл  ς όмύ 9·9/¦4%h 5h{ ¢9{¢9{ 59 D9w!4%h 5h /hbI9/La9b¢hΤ όнύ [9±!b¢!a9b¢h 9 !b#[L{9 5h{ 5!5h{ t!w! h !w¢LDhπ
мΦ !Dhκнлнл ς όмύ 59{9b±h[±La9b¢h 9 {¦.aL{{%h 5h !w¢LDhπмΣ /hbChwa9 95L¢![Φ {9¢κнлнл ς όмύ 9·9/¦4%h 5h{ ![DhwL¢ah{ 59 D9w!4%h 5h 
/hbI9/La9b¢hΤ όнύ [9±!b¢!a9b¢h 9 !b#[L{9 5h{ 5!5h{ t!w! h twhW9¢h t!w! hwD%h 59 Cha9b¢hΦ h¦¢κнлнл ς όмύ 59{9b±h[±La9b¢h 9 {¦.aL{{%h 5h 
twhW9¢h t!w! hwD%h 59 Cha9b¢hΣ /hbChwa9 95L¢![Φ bh±κнлнл ς όмύ D9w!4%h 9 5L±¦[D!4%h 5h{ 5!5h{ t!w! ! D9{¢%h 5! {9D¦w!b4! 9 {!¨59 t¨.[L/! 
5h 9{¢!5h 5h /9!w#Σ t!w!N.! 9 wLh Dw!b59 5h bhw¢9Φ 59½κнлнл ς όмύ 9·9/¦4%h 5h{ ![DhwL¢ah{ 59 D9w!4%h 5h /hbI9/La9b¢hΤ όнύ [9±!b¢!a9b¢h 9 
!b#[L{9 5h{ 5!5h{ t!w! h !w¢LDhπнΦ W!bκнлнм ς όмύ 59{9b±h[±La9b¢h 9 {¦.aL{{%h 5h !w¢LDhπнΣ /hbChwa9 95L¢![Τ όнύ w9¦bL%h 59 9b/9ww!a9b¢h 5h 
PROJETO E LIÇÕES APRENDIDAS.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A segurança pública, assim como a saúde e a educação, faz parte dos três grandes desafios que o Brasil tem para os próximos anos. Os acidentes de 
trânsito afetam a segurança pública e a saúde pública, gerando muitas mortes, sequelas nos acidentados e famílias desestruturadas pelas consequências destes eventos. 
Nos últimos anos cresceu muito o plantel de motos e automóveis nas grandes cidades que continuam com as mesmas vias de trânsito, gerando mais engarrafamentos e 
problemas de trânsito. Neste contexto, todos perdem: pedestres, motoqueiros, ciclistas e motoristas, que disputam o mesmo ambiente crítico diariamente. OBJETIVOS: 
O projeto proposto visa atuar na área da Segurança e Saúde Pública apoiada em tecnologias modernas, como BIGDATA e os algoritmos de Inteligência Artificial (IA): Redes 
Neurais Artificiais e K-Means para predizer e classificar os acidentes de trânsito na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), gerando assim conhecimento tático e 
estratégico para que os poderes públicos atuem baseado em dados e informações estatísticas.  Objetivos Específicos: Aplicar as principais técnicas e ferramentas de IA 
(Inteligência Artificial) para beneficiar a comunidade em que estamos inseridos, através dos seguintes objetivos específicos: a) Especificar uma solução tecnológica 
replicável para outras regiões do país; b) Levantar os requisitos e ferramentas necessárias para essa pesquisa; METODOLOGIA DE PESQUISA: A natureza do problema 
objeto deste projeto conduz ao uso de metodologia do tipo experimental e aplicada. Um protótipo será criado para possibilitar a geração de informações visando gerar 
benefícios concretos para a comunidade em que estamos inseridos. A pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos ou 
não (Vergara, 2007). Este projeto também utilizará a pesquisa bibliográfica através da busca de referencial teórico coletado em livros, artigos, teses, dissertações, anais de 
congressos, revistas especializadas, sites, etc. A pesquisa utilizará como ESTUDO DE CASO a REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (RMF) pela criticidade do tema 
nesta região do estado, onde ocorrem mais 20.000 (vinte mil) acidentes de trânsito por ano, sendo quase 50% envolvendo motociclistas. Os dados coletados para a 
pesquisa serão tratados usando algoritmos de Inteligência Artificial para a extração de conhecimentos relevantes que apoiem a tomada de decisão para a Segurança e 
Saúde Pública desta região em busca da melhor qualidade de vida dessa comunidade impactada. A metodologia quantitativa será utilizada na fase do tratamento dos 
dados estatísticos. ETAPAS: O desenvolvimento deste projeto seguirá as seguintes etapas: a) Especificação da solução técnica: b) Levantamento dos requisitos de 
software; c) Projeto do Banco de Dados Mysql; d) Coleta dos dados de ACIDENTES DE TRÂNSITO para carga no Banco de Dados; e) Categorização dos dados 
coletados; f) Aplicação do algoritmo de Redes Neurais Artificiais; g) Aplicação do algoritmo de classificação K-means; h) Extração de conhecimentos dos dados 
processados; i) Teste de acurácia dos dados processados até o nível aceitável; j) Tratamento dos dados estatísticos gerados; k) Interpretação e apresentação dos 
conhecimentos obtidos; l) Disponibilização dos conhecimentos obtidos para a Segurança e Saúde Pública.  RESULTADOS ESPERADOS: Geração de conhecimentos 
estratégicos que auxiliem à tomada de decisão na área da Segurança e Saúde Pública voltada para a redução e controle dos acidentes de trânsito na região de Fortaleza. O 
uso de redes neurais artificiais é uma ferramenta riquíssima de geração de conhecimento estratégico, estruturado e útil para a tomada de decisões, que já vem sendo 
utilizado por grandes corporações pelo mundo para a identificação de padrões de comportamentos. A natureza interdisciplinar dessa pesquisa, permite a utilização de 
técnicas da Ciência da Computação com os conhecimentos da Segurança e Saúde pública, possibilitando gerar conhecimentos não detectados e não padronizados, como: 
estatísticas, grafos, padrões, relatórios e gráficos, pertinentes ao tema explorado.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O projeto utilizará a infraestrutura de 
ƭŀōƻǊŀǘƽǊƛƻǎ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳłǘƛŎŀ Řƻ /ŜƴǘǊƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛƻ 9ǎǘłŎƛƻ Řƻ /ŜŀǊł π CL/Υ 9ǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻǎΥ ω /ƻƳǇǳǘŀŘƻǊŜǎ Řƻ ƭŀōƻǊŀǘƽǊƛƻ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳłǘƛŎŀΤ ω wŜŘŜ ƭƻŎŀƭ Řƻ ƭŀōƻǊŀǘƽǊƛƻ ŘŜ 
ƛƴŦƻǊƳłǘƛŎŀΤ ω !ŎŜǎǎƻ Ł LƴǘŜǊƴŜǘ ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ƴƻǎ ƭŀōƻǊŀǘƽǊƛƻǎΦ {ƻŦǘǿŀǊŜǎΥ ω {ƻŦǘǿŀǊŜ ƭƛǾǊŜΥ 9/[Lt{9κbŜǘ.Ŝŀƴǎ ǇŀǊŀ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ŜƳ W!±! Ŝ {ƻŦǘǿŀǊŜ 
ƭƛǾǊƻ !b!/hb5! ǇŀǊŀ ǳǎŀǊ t¸¢Ihb ŎƻƳ ōƛōƭƛƻǘŜŎŀ t!b5!{Τ ω [ƛƴƎǳŀƎŜƴǎ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀœńƻ ƭƛǾǊŜΥ W!±! у ǳǇŘŀǘŜ мфмΣ t¸¢Ihb о  Ŝ w оΦрΦм Τ ω ¦ǎƻ ŘŜ .ŀƴŎƻ ŘŜ 5ŀŘƻǎ 
livre MYSQL 8.0.
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PROJETO:Laboratório de Inovação Aberta do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina - CIASC

Cronograma:
- Fevereiro - Março 2020: Revisão Sistemática da Literatura Transformação Digital no Setor Público - Março - Abril 2020: Revisão Sistemática da Literatura Inovação 
Aberta - Abril 2020: Submissão do Artigo para IFKAD - Maio - Agosto 2020: Levantamento dos desafios para Transformação Digital dos serviços públicos no Estado de 
Santa Catarina. - Agosto - Setembro 2020: Lançamento dos desafios para o Hackathon #DesenvolveSC 2020 - Outubro 2020: Realização do Hackathon #DesenvolveSC 
2020 - Novembro - Dezembro 2020: Pré-incubação dos resultados no Laboratório de Inovação  - Janeiro 2021 - Submissão dos resultados do estudo ao International 
Journal for Innovation Education and Research (IJIER)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: Muito vem se discutindo sobre o conjunto de oportunidades e desafios que se colocam para países, regiões, setores, instituições e 
ƛƴŘƛǾƝŘǳƻǎ ŀǎǎƻŎƛŀŘƻǎ Ł ŜƳŜǊƎşƴŎƛŀ Ŝ ŘƛŦǳǎńƻ ŘŜ ǳƳŀ Ψ9ǊŀΩΣ Ψ{ƻŎƛŜŘŀŘŜΩ ƻǳ Ψ9ŎƻƴƻƳƛŀΩ Řƻ /ƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻΦ /ƻƳ ƛǎǎƻ ǎǳǊƎŜ ǳƳ ƴƻǾƻ ǇŀŘǊńƻ ǘŞŎƴƛŎƻπŜŎƻƴƾƳƛŎƻ ōŀǎŜŀŘƻ ƴŀ 
crescente intensidade e complexidade dos conhecimentos desenvolvidos acompanhado de uma acelerada incorporação desses conhecimentos nos bens produzidos e 
comercializados e/ou serviços prestados (CARRILLO, 2010; YIGITCANLAR, 2010; CARRILLO; BATRA, 2012; D'ARISBO, 2013). Nesse novo contexto, a Transformação Digital 
tornou-se o principal vetor das mudanças nas organizações, isso vem exigindo mais do que conhecimento técnico, mas uma transformação completa na forma de 
conceber os produtos produzidos bem como nos serviços prestados (AZEVEDO, 2017; REZENDE; KUGLER, 2017). Na Economia do Conhecimento o ambiente empresarial 
apresenta uma dinâmica cada vez mais complexa onde a Transformação Digital promove um cenário altamente competitivo, com consumidores cada vez mais críticos e 
exigentes, aliado a oportunidade de novos arranjos produtivos e principalmente, formas inovadoras de administrar e gerar novos negócios. Entender os hábitos, as 
atitudes e as expectativas do consumidor está na essência da proposição de novos negócios e na melhoria de processos. Para tal, profissionais de TIC e de áreas de 
negócio e de marketing passam a trabalhar mais conectados. A era do comportamento do consumidor passa a liderar as transformações organizacionais. A figura do Chief 
Marketing Technologist, Chief Knowledge Officer ou Technology Chief Analytics Officer é cada vez mais comum em grandes corporações, especialmente aquelas em que 
há a intensa cultura de uso de informações internas e, principalmente, externas (big data). Além disso, em todos os setores econômicos, a estrutura de custos vem 
sofrendo impactos diretos de várias tecnologias, como robotização, drones, impressão em 3D, blockchain, nanotecnologia, criptomoedas, entre outras. Na dimensão da 
gestão informacional ocorre uma aceleração sem precedentes, tanto na geração de dados (big data e Internet das Coisas) como no incremento do potencial analítico das 
ferramentas para tratar dessa explosão de dados (inteligência artificial, geoanálise, computação cognitiva). Os formatos organizacionais que estimulam os processos de 
aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica inovativa assumem importância ainda mais fundamental para o enfrentamento de novos desafios colocados pela difusão 
da era do conhecimento. Uma cultura de inovação é fundamental para a competitividade nesse novo paradigma, onde é dada maior importância à pesquisa e ao 
desenvolvimento, como um processo de geração de conhecimento apoiando a inovação, produtividade e crescimento econômico. Assim, o contexto da era do 
conhecimento tem provocado contribuições significativas no desenvolvimento da gestão empresarial, apresentando diferentes perspectivas para a atuação dos 
administradores, bem como oportunidades para empreendedores e investidores em novos modelos chamados de Organização Empreendedora onde abre espaço para o 
ƛƴǘǊŀŜƳǇǊŜŜƴŘŜŘƻǊƛǎƳƻ ƻǳ ŜƳǇǊŜŜƴŘŜŘƻǊƛǎƳƻ ŎƻǊǇƻǊŀǘƛǾƻΣ ŀ LƴŘǵǎǘǊƛŀ пΦл ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀ ŘŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀǎ ŎƻƳƻ άLƴǘŜǊƴŜǘ ƻŦ ¢ƘƛƴƎǎέΣ wƻōƽǘƛŎŀΣ LƴǘŜƭƛƎşƴŎƛŀ !ǊǘƛŦƛŎƛŀƭ ǇŀǊŀ 
gestão de manufatura e, mais recentemente, a Organização 3.0, que apresenta novas formas gerenciais de atuação da liderança e nas relações de trabalho. Essas 
tendências demandam um novo modelo gerencial por parte das organizações, de todos os setores, incluindo o setor público, o qual deve acompanhar o desenvolvimento 
tecnológico para incorporar elementos de Transformação Digital em seus processos, para melhorar os serviços públicos prestados à sociedade. Nesse sentido, o Estado de 
Santa Catarina vêm incorporando a cultura de inovação nos seus processos, com o propósito de melhorar continuamente o serviço público prestado a sociedade. Num 
modelo de Inovação Aberta que conta com a colaboração do ecossistema de inovação local, diversas iniciativas têm mostrado resultados significativos, como o Programa 
Estadual de Digitalização de Processos nas Unidades do Poder Judiciário; o projeto piloto do Detran-SC para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 100% digitais; o Programa JUCESC Digital que implantou a tramitação totalmente digital de seus processos, eliminando as 
etapas de protocolo, distribuição, expedição e guarda física de documentos nos processos de Registro Mercantil; e a iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde que prevê 
a implantação dos seus processos licitatórios 100% digitais. O Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC) é uma empresa pública, que há 
mais de 40 anos desenvolve soluções tecnológicas para que o Governo do Estado de Santa Catarina e Municípios entreguem à população catarinense serviços mais 
modernos, ágeis e inovadores. Nos últimos três anos o CIASC foi o responsável pelo Hackathon #DesenvolveSC, uma maratona de desenvolvimento de soluções na qual 
desenvolvedores de TIC, designers e da área de negócios se reúnem em times durante três dias seguidos durante um final de semana, a fim de discutir problemas,  novas 
ideias, experiências de usuário e desenvolver projetos que facilitam a vida do cidadão. A 3ª Edição do Hackathon #DesenvolveSC, realizada nos dias 18, 19 e 20 de outubro 
ŘŜ нлмфΣ ǘŜǾŜ ŎƻƳƻ ƻōƧŜǘƛǾƻ ƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǎƻƭǳœƿŜǎ ŘƛƎƛǘŀƛǎ ǳǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ t²! ς tǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜ ²Ŝō !ǇǇǎ Ŝ LƴǘŜǊƴŜǘ Řŀǎ /ƻƛǎŀǎ ǇŀǊŀ ƻǎ 5ŜǎŀŦƛƻǎ Řŀ 
Educação e da Saúde Pública. O evento conta com uma metodologia própria e mentores qualificados que compartilham conhecimentos e orientam os participantes 
durante todo o fim de semana, resultado em Protótipos Funcionais, prontos para serem incorporados como soluções digitais na prestação dos serviços públicos 
prestados. OBJETIVOS: Diante desse contexto, o objetivo geral do projeto de pesquisa é Implantar um Laboratório de Inovação por meio de uma abordagem de Inovação 
Aberta dos projetos de desenvolvimento de soluções inovadoras do CIASC integrando o ecossistema de inovação de Santa Catarina; e objetivos específicos são: (1) 
Compreender o contexto da Transformação Digital e suas contribuições para e melhoria dos serviços do Setor Público; (2) Identificar as mudanças no ambiente 
organizacional, em suas estruturas, nas estratégias de negócios, nas formas de gestão e redes de relacionamento com o ecossistema de inovação; (3) Identificar os 
modelos de Inovação Aberta que promovem a colaboração e integração em rede interorganizacional do CIASC com o ecossistema de inovação. METODOLOGIA: Na 
primeira etapa será realizada uma Revisão Sistemática da Literatura a respeito dos temas Transformação Digital no Setor Público e Inovação Aberta. Na etapa seguinte 
será realizado um estudo a respeito dos desafios para Transformação Digital dos serviços públicos no Estado de Santa Catarina e o papel do CIASC como integrador do 
ecossistema de inovação no desenvolvimento de soluções num modelo de Inovação Aberta. A partir disso, lançar os desafios no formato Hackathon, fomentando a 
integração do ecossistema inovador na busca de soluções para os desafios dos serviços públicos de SC. RESULTADOS ESPERADOS: Marinova e Phillimore (2003), Bochm e 
Frederick (2010) e Trott (2012) destacam que a complexidade do processo inovativo exige uma integração em rede interorganizacional, pois existem fatores relevantes no 
meio inovador onde a organização está inserida e no processo de gestão da inovação ocorre maior internalização através de vínculos com fontes de conhecimento e 
cooperação. Espera-se como resultado desse projeto o desenvolvimento de uma abordagem de Inovação Aberta que enfatiza a inteligência coletiva e distribuída do 
ecossistema de inovação ao qual o CIASC está inserido, conectando-se por meio de um Laboratório de Inovações com um ambientes mais colaborativo nos qual é possível 
criar valor com usuários, cidadãos e outros atores, tendo como princípios a colaboração, o compartilhamento, a auto-organização, a descentralização, a transparência do 
processo e a pluralidade de participantes do processo inovativo, impulsionados pela potencialidade de transformação dos serviços públicos como melhoria da qualidade 
de vida da sociedade.
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Cronograma:
CRONOGRAMA GERAL  PERÍODO	                               ATIVIDADES '- Fevereiro de 2020	Reunião para traçar as estratégias do projeto.                                                Textos 
leituras e debates.                                                Formalização do projeto e submissão ao Comitê de Ética. - Março de 2020	Levantamento de textos, leituras e debates. - 
Abril de 2020	               Mapeamento das benzedeiras por bairro em Juazeiro do Norte.                                              Participação na Semana de Iniciação científica da Estácio 
FMJ. - Maio de 2020	             Mapeamento das benzedeiras por bairro em Juazeiro do Norte. - Junho de 2020	            Mapeamento das benzedeiras por bairro em 
Juazeiro do Norte. - Julho de 2020	             Acompanhamento dos trabalhos das benzedeiras.                                              Reunião para análise das práticas. - Agosto de 
2020	Acompanhamento dos trabalhos das benzedeiras.                                              Reunião para análise das práticas. - Setembro de 2020	Acompanhamento dos 
trabalhos das benzedeiras.                                              Reunião para análise das práticas. - Outubro de 2020         Acompanhamento dos trabalhos das benzedeiras e dos 
άǇŀŎƛŜƴǘŜǎΦ                                              9ƴǘǊŜǾƛǎǘŀǎΦ                                             wŜǳƴƛńƻ ǇŀǊŀ ŀƴłƭƛǎŜ Řŀǎ ǇǊłǘƛŎŀǎΦ π bƻǾŜƳōǊƻ ŘŜ нлнл !ŎƻƳǇŀƴƘŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ Řŀǎ 
ōŜƴȊŜŘŜƛǊŀǎ Ŝ Řƻǎ άǇŀŎƛŜƴǘŜǎΦ                                                9ƴǘǊŜǾƛǎǘŀǎΦ                                                wŜǳƴƛńƻ ǇŀǊŀ ŀƴłƭƛǎŜ Řŀǎ ǇǊłǘƛŎŀǎΦ π 5ŜȊŜƳōǊƻ ŘŜ 
нлнл !ŎƻƳǇŀƴƘŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ Řŀǎ ōŜƴȊŜŘŜƛǊŀǎ Ŝ Řƻǎ άǇŀŎƛŜƴǘŜǎΦ                                               9ƴǘǊŜǾƛǎǘŀǎΦ                                             wŜǳƴƛńƻ ǇŀǊŀ ŀƴłƭƛǎŜ Řŀǎ 
práticas. - Janeiro de 2021	Produção final do artigo e submissão em revista.                                                Produção do manual/livreto sobre as benzedeiras do Juazeiro do 
Norte Ceará.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: Muito antes da institucionalização da saúde através de estudos acadêmicos na formação e formação do profissional que temos hoje as plantas sempre 
estiveram presentes no processo de cura. Além das plantas as orações ainda fazem parte do meio social de muita gente que acredita que as palavras ditas por pessoas 
ǉǳŜ ǊŜŎŜōŜǊŀƳ ǳƳŀ άƎǊŀƴŘŜ Ƴƛǎǎńƻέ ŘŜ ŎǳǊŀǊ ǇŜƭŀ ŦŀƭŀΣ ŜȄǇǊŜǎǎńƻ ŘŜ ŦŞ ƴƻ 5ƛǾƛƴƻ Ŝ ƴŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎΣ ŜƳ ƎŜǊŀƭ ƳǳƭƘŜǊŜǎΣ ǉǳŜ ǊŜŎŜōŜǊŀƳ ŜǎǎŜ 5ƻƳΦ /ƻƳ ƻ ŀŘǾŜƴǘƻ Řŀ 
medicina criada dentro de instituições de ensino e a formalização dos saberes ocuparam um lugar de grande destaque para a sociedade hoje. Sendo assim, as benzedeiras 
ŎƻƳŜœŀƳ ŀ ǇŜǊŘŜǊ άǎǘŀǘǳǎέ ŘŜ ǇŜǎǎƻŀ ǇƻŘŜǊƻǎŀ ŜƳ ǉǳŜ ǘƻŘƻǎ Řŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ ǇǊŜŎƛǎŀǾŀƳ Řƻǎ ǎŜǳǎ ŜƴǎƛƴŀƳŜƴǘƻǎΣ ŎƻƴǎŜƭƘƻǎ Ŝ ǊŜȊŀǊ ǇŀǊŀ ƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řŀ ŎǳǊŀΦ 5ŜǎǎŜ 
ƳƻŘƻΣ ŜǎǎŜ άƻŦƝŎƛƻέ ŎƻƳŜœŀ ŀ ŘŜǎŀǇŀǊŜŎŜǊ Ŝ ŀǎ ƴƻǾŀǎ ƎŜǊŀœƿŜǎ ƴńƻ ǘŜƳ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŜƳ Řł ŎƻƴǘƛƴǳƛŘŀŘŜ Łǎ ǇǊłǘƛŎŀǎ Řŀǎ ǎǳŀǎ ƳńŜǎ Ŝκƻǳ ŀǾƽǎΦ tƻǊŞƳΣ ŀƛƴŘŀΣ ǇŀǊŀ ǳƳŀ 
parcela da população as crenças nas benzedeiras podem até está em um nível mais elevado do que os médicos. O risco deste impasse é que algumas pessoas evitem o 
acompanhamento médico em detrimento ao das benzedeiras, causando danos quase que irremediáveis ou impossíveis de curas, devido à resistência aos atendimentos 
médicos convencionais e institucionalizados. 1.1. Justificativa: A base norteadora para a pesquisa vem da inquietação de em que espaços as benzedeiras ainda ocupam na 
sociedade, principalmente da cidade de Juazeiro do Norte, lugar conhecido por todo um misticismo e crenças em atividades sobrenaturais. A investigação caberá traçar 
ǳƳ ǇŀǊŀƭŜƭƻ ŜƴǘǊŜ ŀ ŎǳǊŀ ǇŜƭŀ ŦŞ Ŝ ŀ ƳŜŘƛŎƛƴŀ ŎƻƴǾŜƴŎƛƻƴŀƭΦ tƻǎǎƛōƛƭƛǘŀƴŘƻΣ ŀǎǎƛƳΣ ŀ ƭƻŎŀƭƛȊŀœńƻ Řŀǎ ōŜƴȊŜŘŜƛǊŀǎ ǉǳŜ ŀƛƴŘŀ άǊŜǎƛǎǘŜƳέ ŀǎ ǘŜǊŀǇƛŀǎ ŦŀǊƳŀŎƻƭƽƎƛŎŀǎΦ  нΦ 
OBJETIVOS: 2.1 Geral: Objetivar-se mapear as benzedeiras da cidade de Juazeiro do Norte, analisando os rituais de cura através das orações e como as pessoas lidam com 
as curandeiras e com os profissionais da saúde dentro das clínicas, hospitais e UPAs em um modelo de sociedade que busca uma cura mais imediata, encontrada às vezes 
nos fármacos. 2.2 Específicos: * Catalogar as benzedeiras da cidade de Juazeiro do Norte por bairros para embasamento das análises a partir das orações; * Identificar 
as pessoas que buscam nas benzedeiras uma cura presente em suas crenças; * Analisar os resultados das rezas em pessoas enfermas; * Investigar o quantitativo de 
pessoas que procuram atendimento médico especializado e que não abrem mão do encontro com as benzedeiras  3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 3.1 A cura pela fé 
através das Benzedeiras Pode-se considerar que as benzedeiras compõe um quadro de pessoas que tem em seus embasamentos o que se pode considerar como 
medicina popular. Por este motivo a crença nessas pessoas, em geral mulheres, resiste o tempo o longo da história da humanidade.As benzedeiras tem vasto 
conhecimento de orações que fortalecem os rituais de cura. E apegam-se as imagens religiosas ligadas ao Catolicismo popular e à Igreja Católica como: Jesus Cristo... 
Padre Cícero, Nossa Senhora Aparecida, Frei Damião, Santa Terezinha, Santa Luzia, Santo Onofre, entres outros (CALHEIROS, 2017). Hoje existe um preconceito crescente 
em torno das práticas das benzedeiras. O universo de atuação das benzedeiras é amplo. Prestam auxílio a pessoas e a animais, podendo, ainda, benzer artefatos, como 
roupas ou brinquedos. Essa interação com a comunidade, no entanto, nem sempre é bem-vista (ANDREOLLA e LIA, 2018). Meira (2018) informa como o processo de 
marginalização sobre essas práticas ao longo da história: Com o passar do tempo, essas práticas foram sendo prejudicadas com o surgimento dos medicamentos 
alopáticos e da medicina oficial, bem como em virtude da repressão que esses ofícios passaram a sofrer a partir de 1830. Isso ocasionou indiretamente a diminuição dos 
conhecimentos sobre o uso e o manejo das plantas medicinais, mas, mesmo assim, a prática de remédios caseiros, benzimentos, defumação, costuras permaneceram 
presentes... Outro fator que também colabora para a perda dessas práticas é a marginalização, por pessoas ligadas a entidades de saúde, do uso dos fitoterápicos, o que 
afeta diretamente a reprodução social desses conhecimentos e dessas práticas tradicionais. 4. METODOLOGIA: 4.1. Estratégias metodológicas para a pesquisa A 
vertente metodológica adotada pela obtenção dos dados, portanto, será a Historia Oral - HO, levando em consideração que este tipo de abordagem oferece 
possibilidades na investigação dos fenômenos na perspectiva de compreender o indivíduo inserido no contexto em sua própria realidade, valorizando suas experiências de 
vida. Será feita a busca ativa pelas mulheres parteiras, curandeiras e benzedeiras nos municípios da região metropolitana do Cariri, tanto por conhecimento dos 
integrantes do presente projeto, como por indicação das personagens entrevistadas. As entrevistas serão gravadas com auxílio de um aparelho gravador apropriado para 
posterior análise. Além disso, será realizado registro fotográfico e de vídeo das mulheres que autorizarem por termo. As conversas serão previamente agendadas com as 
mulheres a serem entrevistadas e, na ocasião, será apresentado um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), com adaptação para pessoas que não leem. O TCLE 
para pessoa que não consegue ler deverá ser lido em voz alta por um acompanhante da entrevistada, a qual irá permitir ou não a realização da conversa, ponderando 
também sobre o registro de voz e imagem. A pessoa acompanhante irá assinar o termo e a participante da pesquisa irá deixar registrada a digital do polegar direito, nas 
duas vias do TCLE.  Após a devida permissão legal será realizada a entrevista.  Busca-se apreender as características da prática dessas cuidadoras, ou seja, o nível de 
envolvimento com o fazer; a forma de construção do saber/fazer e as possibilidades de articulação da sua prática com outros saberes. As entrevistas serão gravadas e 
transcritas na íntegra e o conteúdo será analisado. O trabalho será centrado na vertente metodológica da entrevista narrativa que se caracteriza como ferramenta não 
estruturada, visando a profundidade de aspectos específicos, a partir das quais emergem histórias de vida, tanto do entrevistado como as entrecruzadas no contexto 
situacional. Esse tipo de entrevista visa encorajar e estimular o sujeito entrevistado (informante) a contar algo sobre algum acontecimento importante de sua vida e do 
contexto social(JOVCHELOVICH & BAUER, 2002). Tendo como base a ideia de reconstruir acontecimentos sociais a partir do ponto de vista dos informantes, a influência 
do entrevistador nas narrativas deve ser mínima. Nesse caso, emprega-se a comunicação cotidiana de contar e escutar histórias. Jovchelovich e Bauer(2002) ainda 
alertam para a importância de o entrevistador utilizar apenas a linguagem que o informante emprega sem impor qualquer outra forma, já que o método pressupõe que a 
perspectiva do informante se revela melhor ao usar sua linguagem espontânea. Essas asserções se assentam na compreensão de que a linguagem empregada constitui 
ǳƳŀ ŎƻǎƳƻǾƛǎńƻ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŜΣ ǇƻǊǘŀƴǘƻΣ Ş ǊŜǾŜƭŀŘƻǊŀ Řƻ ǉǳŜ ǎŜ ǉǳŜǊ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǊΥ ƻ άŀǉǳƛέ Ŝ ƻ άŀƎƻǊŀέ Řŀ ǎƛǘǳŀœńƻ ŜƳ ŎǳǊǎƻΦ !ǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀǎ ǎŜǊńƻ ŘƛǾƛŘƛŘŀǎ ŜƳ ƎǊǳǇƻǎΣ 
consoante a prática realizada pelas mulheres, a fim de relaciona-las na apresentação dos dados. Em seguidas, as gravações serão transcritas e será realizado a análise 
estatística do discurso com auxílio do Software para pesquisa qualitativa MAXQDA(1989), que avalia a ocorrência de palavras principais no conjunto  lexical que compõe 
um discurso. Os resultados quantitativos possibilitam a interpretação qualitativa, a partir de traços típicos das categorias entre si, na sua relação com o objeto de estudo. 
As imagens e gravações em vídeo serão arquivadas com a entrevista para serem apresentadas com os demais resultados na culminância do projeto. Para deslocamento 
até as residências das benzedeiras será utilizado veículo próprio - sem custos para a instituição.  5. ASPECTOS ÉTICOS: Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos 
o projeto será submetido ao Comitê de Ética para posteriormente ao aceite iniciar as pesquisas de campo: observações, acompanhamentos, entrevistas, registros 
fotográficos e vídeos e produção textual. Mapear as benzedeiras na cidade de Juazeiro do Norte e perceber que público ainda procura e se há uma vorientação para que 
busquem a medicina convencional diante da necessidade de cada pessoa. Valorizar a atuação das benzedeiras como fenômeno cultural a partir da crença popular, 
identificar e localizar as benzedeiras na cidade de Juazeiro do Norte para que através dos registros da pesquisa preservar uma cultura que está 
desaparecendo, possibilitar através das narrativas uma maneira de valorizar a fé tanto das benzedeiras quanto das pessoas que as procuram e desmistificar as práticas 
das benzas diante da medicina convencional, como prática complementar/integrativa.
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PROJETO:COMPORTAMENTO ALIMENTAR E TENDÊNCIAS DA INGESTÃO DE CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, LIPÍDEOS E QUALIDADE DA DIETA DE 
ACADÊMICOS DE MEDICINA

Cronograma:
- Preparação e organização das etapas do Projeto Fev/20							 - Início das buscas de informações  Mar-Ago/20		 - Organização das informações obtidas em banco de 
dados Ago-Out/20			 - Análise estatística dos resultados Out/20 - Redação dos artigos científicos Nov/20	 - Apresentação em evento científico Nov/20 - Revisão da 
literatura Fev/20 - Jan/21

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A formação médica é tradicionalmente reconhecida como umas das mais árduas, tornando, geralmente, o ambiente acadêmico um lugar hostil que 
culmina em danos à performance acadêmica, saúde mental e física e bem-estar social. Uma vez que, existe uma grande dificuldade de adaptação devido ao ambiente das 
faculdades, das distâncias dos familiares e amigos, da carga horária do curso, da quantidade do conteúdo a ser estudado, da exposição a morte e sofrimento humano, 
além das dificuldades financeiras. Devido a esses fatores adversos, os estudantes de medicina são um grupo propício ao desenvolvimento de transtornos 
comportamentais (TABALIPA et al, 2015). As alterações referenciadas acima estão associadas, entre outras consequências, com alterações do comportamento alimentar. 
Este termo pode ser definido como de origem filogenética, que se associa com aspectos evolutivos da espécie, e ontogenética, que se concretiza nas interações com o 
ambiente ao longo da vida, incluindo fatores sociais, culturais e emocionais. O comportamento alimentar pode caracterizar-se como um dos principais elementos que 
refletem o estilo de vida do ser humano e sua vida cotidiana. Para outros autores o comportamento alimentar pode ser descrito por três componentes: o cognitivo, o 
afetivo e o situacional (Catania, 1999; Motta e Boog, 1984; Fisberg et al. 2009).A incidência de transtornos do comportamento alimentar aumentou mundialmente nos 
últimos 20 anos, acometendo principalmente pessoas na fase da adolescência e início da fase adulta, devido às grandes mudanças que acontecem nesse período da vida, 
gerando um aumento na insatisfação com as proporções de medidas corporais e o desejo incessável do emagrecimento (UZUNIAN, 2015). Tendo em vista que as 
mudanças no comportamento alimentar podem levar a tendências pouco saudáveis do consumo energético, glicídico, proteico e lipídico, e que essa tendência de 
consumo pode gerar alterações de IMC e desempenho acadêmico, é de grande relevância analisar as características de comportamento alimentar e as tendências da 
ingestão de carboidratos, proteínas, lipídeos e de qualidade da dieta dos acadêmicos do curso de Medicina. 2. OBJETIVO GERIAL: Analisar as características de 
comportamento alimentar e as tendências da ingestão de carboidratos, proteínas, lipídeos e de qualidade da dieta dos acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade 
Estácio de Sá de Jaraguá do Sul, SC.  2.1 Objetivos específicos: - Analisar o comportamento alimentar utilizando questionário validade EAT-26; - Observar o consumo 
alimentar de carboidratos, proteínas e lipídeos a partir do registro e cálculo de um recordatório de 24h; - Descrever a qualidade da dieta de acordo com a análise das 
fontes alimentares de carboidratos, proteínas e lipídeos; - Realizar avaliação de índice de massa corporal (IMC). 3. METODOLOGIA: 3.1 Considerações éticas: O presente 
estudo foi submetido à Plataforma Brasil. Durante toda a coleta de dados prevista no presente projeto será avaliado constantemente os riscos envolvidos na pesquisa, tais 
como: estigmatização, divulgação de informações quando houver acesso aos dados de identificação, invasão de privacidade, divulgação de dados confidenciais e risco a 
segurança dos prontuários. E serão tomadas as medidas, providências e cautelas que serão adotas frente aos riscos /danos, tais como: garantir o acesso aos resultados 
individuais e coletivos, garantir que os pesquisadores sejam habilitados ao método de coleta dos dados, limitar o acesso aos prontuários apenas pelo tempo, quantidade e 
qualidade das informações específicas para a pesquisa, garantir a não violação e a integridade dos documentos (danos físicos, cópias, rasuras), assegurar a 
confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das 
comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico-financeiro, garantir que o estudo será suspenso imediatamente ao perceber algum risco 
ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa, consequente à mesma, não previsto no termo de consentimento, garantir a divulgação pública dos resultados, a 
menos que se trate de caso de obtenção de patenteamento; neste caso, os resultados devem se tornar públicos, tão logo se encerre a etapa de patenteamento, garantir 
que sempre serão respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades, 
assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto. 3.2 Delineamento experimental: Esta pesquisa 
caracteriza-se por uma investigação descritiva e analítica, de dados primários, que será realizada a partir da avaliação de acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade 
Estacio de Sá de Jaraguá do Sul, SC. Os acadêmicos serão selecionados a partir do seguinte critério: acadêmicos matriculados no primeiro, terceiro e quinto período do 
curso de Medicina, com idade entre 18 e 49 anos, de ambos os sexos que aceitarem participar da pesquisa, e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 
busca dos dados a partir de entrevistas se dará pautada pela garantia do sigilo dos dados obtidos, conforme citado no item 3.1 Considerações Éticas, e será executada 
pelos pesquisadores envolvidos no estudo. Os participantes serão convidados a preencher o instrumento de coletas de dados EAT-26 (Anexo 2) e será conduzido pelo 
pesquisador o registro de um recordatório de 24h sobre a ingestão alimentar do participante para a mensuração da ingestão de energia e dos macronutrientes 
carboidratos, proteínas e lipídeos, bem como análise da qualidade geral da dieta. Essas análises serão realizadas com o auxílio do software DietBox versão online.A 
tomada das medidas antropométricas (peso e estatura) será realizada de acordo com as recomendações propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 
2003). Ultilizando balança antropométrica mecânica da marca Welmy® com capacidade para 150kg e para aferir a estatura utilizado estadiomêtro acoplado a balança 
antropométrica mecânica da marca Welmy®, com altura máxima de 2 metros e escala em milímetros. A avaliação do estado nutricional será realizada por meio do cálculo 
de Índice de Massa Corporal (IMC) obtido pela divisão do peso em quilogramas (kg) pela altura em metros (m) elevada ao quadrado. O estado nutricional será classificado 
segundo critérios adotados pela OMS. Será considerado baixo peso o adulto que tiver IMC menor que 18,5kg/m², peso normal entre 18,5 kg/m² e 24,9 kg/m², obesidade 
acima de 30 kg/m². Os benefícios da realização da pesquisa serão relativos à observação e análise do comportamento alimentar e as tendências da ingestão de 
carboidratos, proteínas, lipídeos e de qualidade da dieta dos acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade Estácio de Sá de Jaraguá do Sul, SC, e detecção de padrões 
associados a alterações do comportamento alimentar e qualidade da dieta.  3.3 Local da Pesquisa: A coleta de dados e a análise dos dados obtidos acontecerá na sede da 
Faculdade Estácio de Sá, em Jaraguá do Sul, SC.  3.4 Cálculo da Amostra: Para o cálculo amostral foram utilizadas as fórmulas propostas por Barbetta (2004, p. 45). Sendo 
assim, os resultados das equações, considerando uma população de 100 estudantes de ambos os sexos, e um erro amostral de 0,05, resultando em um n amostral de 80 
participantes.  3.5 Critérios de Inclusão e Exclusão: Serão incluídos no estudo acadêmicos matriculados no primeiro, terceiro e quinto período do curso de Medicina da 
Faculdade Estácio de Sá de Jaraguá do Sul, SC, com idade entre 18 e 59 anos, de ambos os sexos, que aceitarem participar da pesquisa, e assinarem o TCLE.  3.6 Análise 
estatística: Após o término da coleta de dados, será realizada uma análise quantitativa. A estatística descritiva será utilizada para a apresentação dos dados, baseando-se 
em frequência relativa (porcentagem). A associação entre as variáveis observadas será avaliada pela correlação de Pearson e correlação de Spearman. Um valor de r=1 
caracterizando correlação positiva perfeita, e r= -1, correlação negativa perfeita. Será utilizado para as análises estatísticas o programa SPSS 22, e para a elaboração de 
gráficos o programa Prism. 4. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Os dados serão coletados utilizando-se de uma balança mecânica antropométrica com 
estadiômetro (preço médio: R$800,00) e com formulários estruturados em softwares, e organizados em planilhas utilizando os computadores disponibilizados aos alunos 
e equipe docente da Faculdade Estácio de Sá de Jaraguá do Sul..
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PROJETO:ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS DE Zingiber officinale Roscoe, Allium sativum e Hymenaea martiana HAYNE (FABACEAE), 
SOBRE ISOLADOS MULTIRRESISTENTES DE Acinetobacter baumannii

Cronograma:
- Revisão bibliográfica - compreende de fevereiro à dezembro de 2020; - Aquisição do extrato antimicrobiano - Será realizado no mês de  Fevereiro/2020; - Teste de 
viabilidade do Extrato - Será realizado em março/2020; - Cultivo e manutenção bacteriana- Será realizado nos meses de abril à dez/2020; - Teste de sensibilidade In vitro- 
Será realizado nos meses de maio à dez/2020; - Teste de Bomba de Efluxo - Será realizado nos meses de agosto á dez/2020; - Teste de Sinergismo - Será realizado nos 
meses de agosto à dez/2020; - Apresentação de Palestras sobre a temática do Projeto - será realizada no mês de julho e outubro/2020; Serão apresentados trabalhos 
em eventos locais e nacional nos meses de julho e outubro/2020 e em outros que vierem a ser lançados em outros períodos; O projeto será submetido em Órgãos de 
Fomento mediante lançamento de Edital, normalmente emitidos em março e julho/2020, ou se houver outra demanda; A redação parcial dos resultados parciais 
acontecerá em abril, julho, outubro e o relatório final com todos os resultados encontrados será enviado no mês de janeiro/2021, conforme normativas desse Edital.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice de infecção hospitalar é em torno de  5%, essa prevalência mostra a necessidade de 
pesquisas a serem realizadas na intenção de melhorar as políticas públicas. (SANTOS, 2004).  Apesar de vários estudos em relação à temática, cada vez mais, outros 
fatores são agregados, entre eles a presença de bactérias patogências formadoras de biofilme que auxiliam na permanência do micro-organismo nas superfícies (CHIANG 
et al., 2018). A infecção hospitalar (IH) é uma infecção adiquirida após a admissão, durante a internação ou após a alta do paciente na unidade hospitalar (ALVAREZ et al., 
2010). Algumas estratégias são usadas para minimizar a contaminação ambiental, principalmente a descontaminação das mãos com álcool 70% (PEREZ et al., 2007). 
Inúmeros patógenos são causadores das infecções, entre eles o A. baumannii, um bacilo gram-negativo. Para o tratamento dessas infecções, os antibióticos ainda são os 
mais utilizados (GALES et al., 2019; QUINN, 1998). O uso intenso de antibióticos tem causado um aumento na resistência a essas drogas em todo mundo (CHIANG et al., 
2018). Acinetobacter é um grupo de bacteróbios estritos, não fermentadores de  glicose e oxidase negativa (MURRAY, 2009; RODRIGUEZ et al., 2018), são intrisicamente 
resistentes às penicilinas e tem genes adquiridos resistentes a quase todos os antibióticos (WONG et al., 2017). Esse fato mostra que o A. baumannii, possui vários 
mecanismos de virulência e estratégias para escapar do sistema imunológico do hospedeiro (PELEG et al., 2008). Porém a mesma terapêutica, usada de forma 
indiscriminada pode acorrer em  aumento de genes de resistência a esses farmácos (MALHEIRO et al., 2017). No intuito de impedir a resistência a antibióticos, novas  
escolhas precisam ser estudadas para impedir o crescimento desordenado da resistência e minimizar os efeitos adversos. Dessas alternativas as mais estudadas estão 
relacionadas a macromoléculas e micromoléculas. Dessas macromoléculas a fitoterapia é um ramo da ciência que vem desenvolvendo-se nessa área (MAXTON et al., 
2013; WONG et al.,2017). Essas soluções são consideradas seguras, estáveis e não aumentam o risco de resistências às diversas drogas (ROGHMANN & McGRAIL, 2006). 
Empiricamente, várias espécies vegetais são consideradas medicinais e são utilizadas pela  população (CARVALHO et al., 2014). Nesse sentido, o gengibre (Zingiber 
officinale Roscoe), uma planta utilizada na medicina natural em diversas farmacopeias na Europa, China e Japão, vem sendo utilizada em algumas pesquisas como 
antimicrobianos e os resultados ainda incipientes já demonstram efeitos como imunomoduladores e antimicrobianos (WOHLMUTH et., 2005). São utilizados vários 
componentes da planta como efeito antimicrobiano, sendo o óleo essencial de gengibre já testado em bactérias e fungos, mostrando um efeito positivo. Além de ser 
antimicrobiano, outros estudos também relatam benefícios imunológicos, pricinpalmente estimulando e  ativando as células B (TAN & VANITHA, 2004). Além do 
gengibre, o Allium sativum, uma especiaria muito utilizada na cocção dos alimentos e conhecida vulgarmente como alho, já é utilizada como anti-inflamatório e 
antimicrobiano, principalmente em infecções crônicas de pele. Além disso, também é considerada imunoestimulante (ABIDI et al., 2013). Ele apresenta alicina, alicinam S-
alicisteína, e compostos organossulfurados, sendo o primeiro responsável pela diminuição da ação do acetil-CoA na síntese de DNA, proteínas essenciais e inibe RNA 
(VENÂNCIO et al., 2017; EL-ALZZOUNY et al., 2018). Para mesclar com plantas tradicionalmente conhecidas, outras alternativas, apresentam potencial medicial, a 
exemplo do gênero Hymenaea (CIPRIANO et al., 2014). Planta do ecossistema Caatinga e Cerrado, a H. martiana, apresenta compostos que incluem terpenoides, 
flavonoides, cumarinas e ácidos fenólicos (BONIFACE; FERREIRA; KAISER, 2017). Dessa forma, os extratos acimas relatados serão testados contra a bactéria A. baumannii 
de acordo com os objetivos propostos nesse estudo. 2. OBJETIVOS: 2.1 Geral: Determinar o potencial antimibacteriano in vitro do rizoma do Zingiber officinale Roscoe, 
Řƻ ōǳƭōƻ Řƻ !ƭƭƛǳƳ ǎŀǘƛǾǳƳ Ŝ ŘŜ ŦƻƭƘŀǎ ŘŜ IȅƳŜƴŀŜŀ ƳŀǊǘƛŀƴŀ IŀȅƴŜόCŀōŀŎŜŀŜύ ŦǊŜƴǘŜ ŀ ƛǎƻƭŀŘƻǎ ŎƭƝƴƛŎƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ŘŜ !ŎƛƴŜǘƻōŀŎǘŜǊ ōŀǳƳŀƴƴƛƛΦ нΦн 9ǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎΥ ω 
/ƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ŘŜ ŎǳƭǘƛǾƻǎ Ŝ ƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻǎ Řŀ ŜǎǇŞŎƛŜ ōŀŎǘŜǊƛŀƴŀ !ŎƛƴŜǘƻōŀŎǘŜǊ ōŀǳƳŀƴƴƛƛΤ ω !ǾŀƭƛŀǊ ƻ ǇƻǘŜƴŎƛŀƭ ŀƴǘƛōŀŎǘŜǊƛŀƴƻ Řƻ ŜȄǘǊŀǘƻ ½ƛƴƎƛōŜǊ ƻŦŦƛŎƛƴŀƭŜ 
wƻǎŎƻŜΣ Řƻ ŜȄǘǊŀǘƻ !ƭƭƛǳƳ ǎŀǘƛǾǳƳ Ŝ Řƻ ŜȄǘǊŀǘƻ IȅƳŜƴŀŜŀŜ ƳŀǊǘƛŀƴŀ IŀȅƴŜ όCŀōŀŎŜŀŜύ ŦǊŜƴǘŜ ŀƻ !Φ ōŀǳƳŀƴƴƛƛΤ ω 5ŜǘŜǊƳƛƴŀǊ ŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀœńƻ ƛƴƛōƛǘƽǊƛŀ ƳƝƴƛƳŀ ό/Laύ Ŝ ŀ 
ŎƻƴŎŜƴǘǊŀœńƻ ōŀŎǘŜǊƛŎƛŘŀ ƳƝƴƛƳŀ ό/.aύ Řƻ ŜȄǘǊŀǘƻ Řŀ ǇƭŀƴǘŀΤ ω 5ŜǘŜǊƳƛƴŀǊ ŀ ǇǊŜǎŜƴœŀ ŘŜ ōƻƳōŀ ŘŜ ŜŦƭǳȄƻ ŀǘƛǾŀǎ ƴƻǎ ƛǎƻƭŀŘƻǎ ŘŜ !Φ ōŀǳƳŀƴƴƛƛ Ŝ ŀƴŀƭƛǎŀǊ ŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘŜ 
de inibição destes sistemas pelos compostos isolados dos extratos antimicrobianos e o determinar o potencial sinérgico entre os antimicrobianos naturais. 3. 
METOLOGIA 3.1. Local do experimento: O experimento será realizado no Laboratório Multiusuário da Faculdade Estácio de Juazeiro-BA. 3.2. Material Botânico: Será 
selecionada o rizoma do Zingiber officinale Roscoe, o bulbo do Allium sativum e de folhas de Hymenaea martiana Hayne(Fabaceae). O material vegetal será dessecado em 
estufa com circulação forçada à temperatura média de 50 oC durante três dias. Após a secagem e completa estabilização.O material será processado em moinho, 
obtendo-se um material vegetal seco e pulverizado. Esse material será submetido à maceração exaustiva com etanol 95%. A solução extrativa obtida passará por um 
processo de destilação do solvente em evaporador rotativo à pressão reduzida a uma temperatura média de 50°C. Após este processo de evaporação do solvente, será 
obtido o extrato etanólico bruto (EEB). O extrato será utilizado no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro. As análises para a caracterização fitoquímica dos 
extratos serão realizadas a partir dos extratos obtidos visando à identificação dos grupos de metabólitos de acordo com descrições de Aboyet al. (2000). 3.3 Isolados 
bacterianos: Serão utilizados 25 isolados de Acinetobacter baumannii originário de infecção hospitalar. 3.4. Testes de sensibilidade in vitro aos extratos de plantas: A 
determinação da concentração inibitória mínima será baseada no documento M100-S25 (CLSI, 2015).  3.5. Teste para detecção de Bomba de efluxo: Amostras de A. 
baumannii serão semeadas em agar Müller Hinton e incubadas a 37ºC por 24 horas. O Teste será realizado de acordo com a metodologia de Bjorland et al. (2007). 3.6 
Teste de sinergismo pelo método de Checkerboard: Inicialmente, uma cultura com 24 horas de incubação a 37°C em caldo MH, será padronizada com adição de Tampão 
Fosfato Salino (PBS) pH 7, até atingir a turvação equivalente à escala de 0,5 McFarland (1x108 UFC/mL). Em uma microplaca serão acrescidos 100 ˃[ ŘŜ ŎŀƭŘƻ aI Ŝǎǘéril 
em todos os poços. Posteriormente, na coluna 12 serão adicionados 100 ˃[ Řŀ hȄŀŎƛƭƛƴŀΣ ƴŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀção de 8X o valor da CIM, para realização da diluição seriada, 
ǘǊŀƴǎŦŜǊƛƴŘƻ млл ˃[ ƴŀ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ ŀǘŞ ŀ Ŏƻƭǳƴŀ нΦ bŀ ƭƛƴƘŀ ά!έ ǎŜǊńƻ ŀŘƛŎƛƻƴŀŘƻǎ млл ˃[ Řƻ ŜȄǘǊŀǘƻ ŘŜ ½ƛƴƎƛōŜǊ ƻŦŦƛŎƛƴŀƭŜ wƻǎŎƻŜΣ Řƻ !ƭƭƛǳƳ ǎŀǘƛǾǳƳ Ŝ ŘŜ IȅƳŜƴŀŜŀ 
martiana Hayne(Fabaceae), em cada placa, de acordo com LEE, JANG e CHA (2012). 4. VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA  Em relação a vidrarias e equipamentos o 
Laboratório da Faculdade possui a maioria desse material, sendo que outros necessários serão realizados através de parceria com outras instituições, a exemplo da 
Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Vale do São Francisco e Universidade Federal da Bahia. O material necessário para o experimento será adquirido 
através de fomento realizado por meio de colaboração entre Instituições parceiras. Toda infraestrutura disponível para execução do projeto encontra-se disponível na 
CŀŎǳƭŘŀŘŜ 9ǎǘłŎƛƻ ŘŜ WǳŀȊŜƛǊƻπ.! Ŝκƻǳ ŜƳ ǇŀǊŎŜƛǊŀǎ ŀŎƛƳŀ ŎƛǘŀŘŀǎΦ рΦ w9{¦[¢!5h{ 9{t9w!5h{ ω tŀŘǊƻƴƛȊŀǊ /ƻƴŎŜƴǘǊŀœƿŜǎ ƛƴƛōƛǘƽǊƛŀǎ ƳƝƴƛƳŀǎ Řƻǎ ŜȄǘǊŀǘƻǎ Řƻ ǊƛȊƻƳŀ 
do Zingiber officinale Roscoe, do bulbo do Allium sativum e de folhas de Hymenaea martiana Hayne(Fabaceae) frente a isolados clínicos humanos de Acinetobacter 
baumannii, bem como a presença de bomba de efluxo nos mesmos isolados frente a capacidade de inibição destes sistemas pelos compostos isolados dos extratos 
ŀƴǘƛƳƛŎǊƻōƛŀƴƻǎΣ ǾŜǊƛŦƛŎŀƴŘƻ ƻ ǇƻǘŜƴŎƛŀƭ ǎƛƴŞǊƎƛŎƻ ŘŜ ŀƴǘƛƳƛŎǊƻōƛŀƴƻǎ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŜȄǘǊŀǘƻǎ ƴŀǘǳǊŀƛǎΤ ω CƻǊǘŀƭŜŎŜǊ ƻ DǊǳǇƻ ŘŜ tŜǎǉǳƛǎŀ ŘŜ aƛŎǊƻōƛƻƭƻƎƛŀ /ƭƛƴƛŎŀ Řŀ ŦŀŎǳƭŘŀŘŜ 
Estácio de Juazeiro-BA e trabalhar a interação estudantes de graduação da Faculdade Estácio de Juazeiro-BA e da UFBA, bem como alunos de pós-graduação da UNIVASF 
ǇŀǊŀ ŎŀǇŀŎƛǘŀœƿŜǎΤ ω CƻƳŜƴǘŀǊ ƻǎ ƎǊǳǇƻǎ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀǎ Řƻ ŜǎǘŀŘƻ Řŀ .ŀƘƛŀ Ŝ ŘŜ tŜǊƴŀƳōǳŎƻ ǇŜƭŀ ŎƻƭŀōƻǊŀœńƻ ŜƴǘǊŜ ŀ CŀŎǳƭŘŀŘŜ 9ǎǘłŎƛƻ ŘŜ WǳŀȊŜƛǊƻπ.!Σ ŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜ 
Federal da Bahia e a Universidade Federal do vale do São Francisco.
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terça-feira, 10 de março de 2020 Página 57 de 272



Ciências JurídicasESTÁCIO JUIZ DE FORAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A):Mateus Henrique Silva Pereira
Plano de trabalho vinculado ao curso:DIREITO

@: mateus.henrique@estacio.br

PROJETO:ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO: um estudo sobre as inovações dos arranjos jurídico-institucionais.

Cronograma:
6. CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO 1. Fevereiro/2020:  - De início, buscar-se-á o estudo e a releitura de grandes autores envolvendo tanto a ciência jurídica, 
quanto às ciências política e econômica, que trabalharam a relação entre Direito, Estado e desenvolvimento econômico no Brasil, tal como os clássicos Celso Furtado, 
Francisco de Oliveira, passando atualmente por Lênio Streck, Gilberto Bercovici, Giovani Clark, Diogo Coutinho e demais pesquisadores sobre o tema. Além de recorrer 
também às leituras de grandes nomes internacionais como Nicos Poulantzas e Hermann Heller. 2. Março/2020:  - De início, buscar-se-á o estudo e a releitura de grandes 
autores envolvendo tanto a ciência jurídica, quanto às ciências política e econômica, que trabalharam a relação entre Direito, Estado e desenvolvimento econômico no 
Brasil, tal como os clássicos Celso Furtado, Francisco de Oliveira, passando atualmente por Lênio Streck, Gilberto Bercovici, Giovani Clark, Diogo Coutinho e demais 
pesquisadores sobre o tema. Além de recorrer também às leituras de grandes nomes internacionais como Nicos Poulantzas e Hermann Heller. 3. Abril/2020:  - 
Construção e redação de ensaios teóricos com base nos estudos anteriores, que no momento posterior, possibilitarão o direcionamento da pesquisa na coleta de dados, 
tanto do IPEA quanto das decisões jurisprudenciais do STF. - Envio do 1° relatório trimestral consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa 
do trimestre anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado. 4. Maio/2020:  - Construção e redação de ensaios teóricos com base nos estudos anteriores, 
que no momento posterior, possibilitarão o direcionamento da pesquisa na coleta de dados, tanto do IPEA quanto das decisões jurisprudenciais do STF. - Submissão de 
resumo para participar do Seminário de Pesquisa da Estácio, como resultado dos estudos teóricos realizados anteriormente. - Atuar como avaliador dos trabalhos 
submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio, se solicitado. 5. Junho/2020:  - Etapa de levantamento de dados disponibilizados pelo IPEA sobre o desenvolvimento 
econômico brasileiro a partir da década de 1970, e de outras entidades que possuírem dados relevantes sobre o tema, e também das decisões jurisprudenciais do STF, 
envolvendo a atuação do Estado no desenvolvimento econômico no mesmo período. - Realização de palestra ou workshop no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, 
campus Rio Branco. 6. Julho/2020:  - Etapa de levantamento de dados disponibilizados pelo IPEA, e de outras entidades que possuírem dados relevantes sobre o 
desenvolvimento econômico brasileiro a partir da década de 1970 e também das decisões jurisprudenciais do STF. envolvendo a atuação do Estado no desenvolvimento 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A questão do desenvolvimento econômico percorreu vários momentos históricos no Brasil. A formação do capitalismo nacional foi extremamente 
influenciada pelo período colonial de nossa história, em que diferentemente de outros países da europa continental, não houve uma revolução ou algum tipo de 
rompimento com a ordem anterior, e sim uma acomodação entre classes sociais até então dominantes, como a elite agrária e o incipiente comércio. A efetiva 
implementação da economia capitalista inicia-se a partir dos anos de 1930, com forte papel estatal para o arranque desse processo ao aglutinar as demandas de todas as 
classes sociais, permitindo que a contraditoriedade entre a nova burguesia e a classe trabalhadora permeasse também as decisões do Estado. Dessa contextualização 
histórica e dessa contraditoriedade, surge as questões concernentes ao desenvolvimento capitalista no Brasil, tendo como novos arranjos políticas de incentivo à 
produção, políticas fiscais, garantia de direitos sociais, entre outras ações. Percebe-se, portanto, a necessidade e importância do Estado para o desenvolvimento do 
capitalismo no Brasil, principalmente sobre o paradigma do Estado Social do Século XX. A partir da década de 1970 tal modelo desenvolvimentista brasileiro altera as suas 
bases, abandonando o Estado Social para adequar-se ao modelo de um Estado menos intervencionista, já disposto em arranjos jurídico-institucionais estatais, quais 
sejam: normas e instituições que organizam a atividade estatal. Nesse diapasão, busca-se refletir de que maneira o Estado participa do desenvolvimento econômico a 
partir da década de 1970, seus limites e suas possibilidades, por meio de novos arranjos jurídico-institucionais, ou seja, ações do Poder Executivo e Legislativo, tais como 
normatizações e políticas públicas. Também deseja-se fazer uma segunda especificidade para esta pesquisa, um recorte institucional importante ao aprofundar sobre o 
papel do Poder Judiciário no tema, a partir de julgamentos do STF, como ele vem tratando o papel do Estado no desenvolvimento econômico em suas decisões, e 
consequentemente, alterando as atribuições do Estado como garantidor de direitos e ator importante no capitalismo. Para tanto, o projeto irá buscar dados, como 
estatísticas e estudos fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e por outras entidades importantes em estatísticas no que tange ao 
desenvolvimento econômico como a CEPAL (Comissão Econômica Para a América Latina), e num segundo momento, de decisões jurisprudenciais do STF que tenham 
repercussão na atividade estatal no desenvolvimento econômico. 2. OBJETIVOS 2.1. Objetivo geral: O objetivo geral da proposta é analisar o atual momento vivido pelo 
desenvolvimento econômico no Brasil, e seus novos arranjos jurídico-institucionais a partir de um novo paradigma de Estado, distinto do Estado Social do século XX. Para 
tanto, irá seu utilizar de produções teóricas, dados econômicos e de análise jurisprudencial que tenham repercussões na esfera do desenvolvimento econômico 
brasileiro. 2.2. Objetivos específicos: a. Promover um estudo histórico e interdisciplinar sobre o desenvolvimento econômico no Brasil, compreendendo totalmente a sua 
gênese, e envolvendo estudos de Direito, Estado, Economia, Política e demais ramos que possam contribuir com o projeto. b. Analisar de maneira crítica o atual 
momento de atuação do Estado em relação ao desenvolvimento econômico; c. Aprofundar os estudos sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na questão do 
desenvolvimento econômico.   d. Apresentar inovações na pesquisa sobre desenvolvimento econômico, de maneira a trazer novas reflexões tanto para o ramo jurídico, 
quanto para as ciências sociais. 3. METODOLOGIA DA PESQUISA Destaca-se desde já, o intuito de desenvolver a pesquisa a partir de evidências retiradas de observações 
do mundo, de dados diretos e indiretos, no intuito de produzir inferências inovadoras capazes de contribuir para a discussão acadêmica sobre o tema e dotar de 
ǊŜǇƭƛŎŀōƛƭƛŘŀŘŜ ŀǎ ƳŜǎƳŀǎΦ ¢ŀƭ ƭƛƴƘŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀπǎŜ ŎƻƳƻ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ ŜƳǇƝǊƛŎŀΣ ŎƻƳƻ ǇǊŜŎŜƛǘǳŀ 9t{¢9Lb Ŝ YLbDΥ ! ǇŀƭŀǾǊŀ άŜƳǇƝǊƛŎƻέ ŘŜƴƻǘŀ ŜǾƛŘşƴŎƛŀ ǎƻōǊŜ ƻ ƳǳƴŘƻ 
ōŀǎŜŀŘŀ ŜƳ ƻōǎŜǊǾŀœńƻ ƻǳ ŜȄǇŜǊƛşƴŎƛŀΦ 9ǎǎŀ ŜǾƛŘşƴŎƛŀ ǇƻŘŜ ǎŜǊ ƴǳƳŞǊƛŎŀ όǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŀύ ƻǳ ƴńƻπƴǳƳŞǊƛŎŀ όǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŀύΤ ƴŜƴƘǳƳŀ Ş Ƴŀƛǎ άŜƳǇƝǊƛŎŀέ ǉǳŜ ŀ ƻǳǘǊŀΦ h ǉǳŜ ŦŀȊ 
ǳƳŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ǎŜǊ ŜƳǇƝǊƛŎŀ Ş ǉǳŜ ǎŜƧŀ ōŀǎŜŀŘŀ ŜƳ ƻōǎŜǊǾŀœƿŜǎ Řƻ ƳǳƴŘƻ ς ŜƳ ƻǳǘǊŀǎ ǇŀƭŀǾǊŀǎΣ ŘŀŘƻǎΣ ƻ ǉǳŜ Ş ŀǇŜƴŀǎ ǳƳ ǘŜǊƳƻ ǇŀǊŀ ŘŜǎƛƎƴŀǊ Ŧŀǘƻǎ ǎƻōǊŜ ƻ ƳǳƴŘƻΦ ώΦΦΦϐ 
A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 
indicadores (quantitativos ou não) (EPSTEIN E KING, 2013, s/p). A metodologia de análise é empírica, qualitativa e qualitativa de conteúdos diretos e indiretos. Os 
conteúdos indiretos são os extraídos de referenciais bibliográficos. Os conteúdos diretos são os coletados junto aos documentos disponíveis, aos dados do IPEA e às 
decisões jurisprudenciais do Superior Tribunal Federal sobre o papel do Estado no desenvolvimento econômico. Há também a estratégia metodológica da de análise de 
decisões. Nesta, a partir das jurisprudências escolhidas, é possível analisar e verificar a incidência de opções jurídicas, políticas, ideológicas e sociais de determinado órgão 
jurisdicional, no caso da presente pesquisa, o Supremo Tribunal Federal (STF). O recorte institucional vinculado ao STF se dá em razão da potencialidade desta corte no 
Estado Democrático de Direito no Brasil, em produzir decisões que repercurtem na ordem econômica, tanto nas atuações de regulamentação por meio do Estado quanto 
no âmbito da atuação dos entes privados. 3.1. Etapas: A partir do exposto até aqui, é mister demonstrar as etapas necessárias para a concretização da pesquisa: Etapa 1 
ς !ǇǊƻŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻ ǘŜƽǊƛŎƻ ς 9ȄǘǊŜƳŀƳŜƴǘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇŀǊŀ ŘŀǊ ōŀǎŜ Ŝ ǊƻōǳǎǘŜȊ ǇŀǊŀ ŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀΦ 5Ŝ ƛƴƝŎƛƻΣ ōǳǎŎŀǊπǎŜπł ƻ ŜǎǘǳŘƻ Ŝ ŀ ǊŜƭŜƛǘǳǊŀ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǎ ŀǳǘƻǊŜǎ  ŎƻƳƻ 
os clássicos Hermann Heller, Celso Furtado, Francisco de Oliveira, , passando atualmente por, Lênio Streck, Gilberto Bercovici, Giovani Clark, Diogo Coutinho e demais 
ǇŜǎǉǳƛǎŀŘƻǊŜǎ ǎƻōǊŜ ƻ ǘŜƳŀΦ 9ǘŀǇŀ н ς /ƻƭŜǘŀ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ŘƛǊŜǘƻǎΦ bŜǎǘŜ ƳƻƳŜƴǘƻ Řŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀΣ ŘŜǎŜƧŀπǎŜ ōǳǎŎŀǊ ŘŀŘƻǎ ŦƻǊƴŜŎƛŘƻǎ ǇŜƭƻ Lt9! Ŝ ŀǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƛǎ ŘŜŎƛǎƿŜǎ Řƻ 
Supremo Tribunal Federal que tenham influenciado a alteração de perfil de atuação do Estado, e consequentemente, de padrões normativos sobre a temática. 
hǊƎŀƴƛȊŀƴŘƻ ŘŜ ƳŀƴŜƛǊŀ ƭƽƎƛŎŀ ǘŀƛǎ ŘŀŘƻǎΣ ǇǊƻƳƻǾŜƴŘƻ ǳƳŀ ǎƛǎǘŜƳŀǘƛȊŀœńƻ ŘŜǎǘŜǎΦ  9ǘŀǇŀ о ς tǊƻŘǳœńƻ ŘŜ LƴŦŜǊşƴŎƛŀǎ ς bŜǎǘŀ ŜǘŀǇŀ ŀƭƳŜƧŀπǎŜ ǇǊƻŘǳȊƛǊ ƛƴŦŜǊşƴŎƛŀǎ ŀ 
partir das decisões coletadas, permitindo portanto, relatar quais características e quais as consequências das inovações normativas e institucionais para a atuação do 
9ǎǘŀŘƻΦ 9ǘŀǇŀ п ς tǊƻŘǳœńƻ ŘŜ ŀǊǘƛƎƻǎ ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀǊńƻ ŀƻ Ŧƛƴŀƭ ǳƳ ŎŀǇƝǘǳƭƻ ŘŜ ƭƛǾǊƻΣ ŎŀǇŀȊ ŘŜ ǘǊŀœŀǊ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎƻǎ Řƻ ŀǘǳŀƭ ƳƻƳŜƴǘƻ Řƻ 9ǎǘŀŘƻ ŎƻƳƻ 
organizador da economia e como as decisões do STF contribuíram ou não para a construção desse novo paradigma estatal. 4. RESULTADOS ESPERADOS: 1. 
Desenvolvimento teórico capaz de dar base à pesquisa, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema. 2.  Construir um banco de dados referente tanto de novos 
arranjos jurídico-institucionais quanto às decisões do STF sobre a intervenção estatal no desenvolvimento econômico, o que é de extrema relevância, pois possibilita a 
produção de várias e novas inferências sobre o tema. 3. Contribuições para o debate acerca da intrínseca relação entre Direito, Economia, Sociedade e Estado, tão 
importante para as ciências sociais. 4. Artigos científicos capazes de tensionar produções acríticas, irreflexivas e superficiais sobre o desenvolvimento econômico 
brasileiro, incapazes de ampliar todas as possibilidades de pesquisa que tal tema proporciona. 5. Ao final, após toda a pesquisa percorrida, elaborar um capítulo de livro 
que seja capaz de trazer inovações para as ciências jurídicas e sociais. 5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Há viabilidade técnica, pois a pesquisa se utilizará de dados 
indiretos que o pesquisador já possui, como obras referentes ao tema, dados disponíveis ao público via plataformas digitais, e também decisões jurisprudenciais 
encontradas em sites governamentais, e por fim, em livros e artigos científicos disponíveis gratuitamente. Portanto, não há qualquer óbice quanto ao acesso aos materiais 
necessários para a construção da pesquisa. É preciso ainda destacar que o pesquisador que propõe o presente projeto possui diversas publicações sobre a relação entre 
Direito e Estado, tendo participado de atividades junto ao poder público municipal de Juiz de Fora, além de projeto de extensão realizado na mesma cidade. O que 
configura, portanto, interessante maturidade para lidar com a pesquisa. Quanto à viabilidade econômica, o custo da pesquisa será apenas do apoio financeiro já previsto 
no edital do concurso, não havendo qualquer despesa excedente.
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econômico no mesmo período. - Envio do 2° relatório trimestral consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do trimestre anterior, 
através de formulário eletrônico a ser disponibilizado. - Submissão de trabalho para publicação externa. 7. Agosto/2020:  - Sistematização dos dados coletados, da 
mesma maneira em relação às decisões jurisprudenciais do STF que tiveram repercussão no papel do Estado no desenvolvimento econômico.  - Início da elaboração de 
inferências retiradas a partir dos dados coletados, e também pelos estudos teóricos desenvolvidos. 8. Setembro/2020:  - Sistematização dos dados coletados do IPEA, da 
mesma maneira em relação às decisões jurisprudenciais do STF que tiveram repercussão no papel do Estado no desenvolvimento econômico. - Continuação da 
elaboração de inferências retiradas a partir dos dados coletados, e também pelos estudos teóricos desenvolvidos. 9. Outubro/2020:  - Atualização de todos os dados 
coletados. Intercorrências e adaptações às ferramentas de pesquisa, se necessário.  - Finalizar todas as inferências produzidas ao longo dos últimos meses. - Submissão 
do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. - Envio do 3° relatório trimestral consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa 
do trimestre anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado. - Submissão de trabalho para publicação externa. 10. Novembro/2020:  - Início da produção 
da versão final do projeto, qual seja, a produção de um trabalho final que possa ser submetido como um capítulo de livro, articulando os dados do desenvolvimento 
econômico e das jurisprudências com os estudos teóricos realizados. - Realização de palestra ou workshop no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, campus Rio 
Branco. 11. Dezembro/2020:  - Encerramento da produção da versão final do projeto, qual seja, a produção de um trabalho final que possa ser submetido como um 
capítulo de livro, articulando os dados sobre o papel do Estado por meio de arranjos jurídico-institucionais no desenvolvimento econômico brasileiro e das jurisprudências 
do STF com os estudos teóricos realizados. - Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem. 12. Janeiro/2021:  - Finalização do plano de trabalho, qual seja, a 
produção de um trabalho final que possa ser submetido como um capítulo de livro, articulando os dados do IPEA  e das decisões do STF sobre o papel do Estado por meio 
de arranjos jurídico-institucionais no desenvolvimento econômico brasileiro, com os estudos teóricos realizados. - Entrega do projeto e submissão do relatório final em 
janeiro de 2020 via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes, com a descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados 
obtidos durante o período de vigência do apoio financeiro.

PESQUISADOR(A):Aline Silva Correa Maia Lima
Plano de trabalho vinculado ao curso:JORNALISMO

@: aline.maia@estacio.br

PROJETO:O futuro do jornalismo audiovisual: tendencias e perspectivas

Cronograma:
ϝϝ /ǊƻƴƻƎǊŀƳŀ ŘŜǘŀƭƘŀŘƻ ŜƳ ǘƽǇƛŎƻǎ  CŜǾŜǊŜƛǊƻ κнлнл ς ǇŜǎǉǳƛǎŀ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ  aŀǊŎƻ κнлнл ς ǇŜǎǉǳƛǎŀ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ !ōǊƛƭ κнлнл ς ǇŜǎǉǳƛǎŀ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀΤ 
coleta/gravação dos jornais/conteúdos listados (2 de TV aberta e 3 do Youtube) Maio /2020 - coleta/gravação dos jornais/conteúdos listados (2 de TV aberta e 3 do 
Youtube); produção de artigo Junho /2020 - coleta/gravação dos jornais/conteúdos listados (2 de TV aberta e 3 do Youtube); produção de artigo; Palestra obrigatória no 
ŎŀƳǇǳǎ Řŀ 9ǎǘŀŎƛƻ WC WǳƭƘƻ κнлнл π άƭŜƛǘǳǊŀ ŦƭǳǘǳŀƴǘŜέΤ ǇǊƻŘǳœńƻ ŘŜ ŀǊǘƛƎƻ !Ǝƻǎǘƻ κнлнл π άƭŜƛǘǳǊŀ ŦƭǳǘǳŀƴǘŜέ Τ ǇǊƻŘǳœńƻ ŘŜ ŀǊǘƛƎƻ {ŜǘŜƳōǊƻ κнлнл π άƭŜƛǘǳǊŀ ŦƭǳǘǳŀƴǘŜέ Τ 
ŎŀǘŜƎƻǊƛȊŀœńƻΤ ǇǊƻŘǳœńƻ ŘŜ ŀǊǘƛƎƻ hǳǘǳōǊƻ κнлнл ς ŎŀǘŜƎƻǊƛȊŀŎŀƻΤ ǇǊƻŘǳœńƻ ŘŜ ŀǊǘƛƎƻΤ tŀǊǘƛŎƛǇŀœńƻ Řƻ {ŜƳƛƴŀǊƛƻ ŘŜ tŜǎǉǳƛǎŀ ƴƻ wƛƻΤ bƻǾŜƳōǊƻ κнлнл ς ŎŀǘŜƎƻǊƛȊŀŎŀƻΤ 
produção de artigo; Palestra obrigatória no campus da Estacio JF  Dezembro /2020 - produção de artigo Janeiro/2021 - produção de artigo; conclusão da pesquisa

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Dois dias depois do nascimento da televisão brasileira, em setembro de 1950, foi ao ar o primeiro telejornal do país. Imagens do Dia, apresentado por Ruy 
Resende na TV Tupi, Canal 6 de São Paulo, era diário e mostrava fotografias de fatos marcantes do dia ou material audiovisual de acontecimentos ocorridos há até doze 
horas passadas, já que havia demora na revelação e montagem dos filmes para o telejornal (MAIA, 2011). O amadorismo das primeiras produções audiovisuais 
jornalísticas logo cedeu lugar aos avanços tecnológicos (como o videoteipe e os satélites), associados à consolidação da TV como principal meio de informação e 
entretenimento no Brasil, fazendo emergir a necessidade de constante reformulação da linguagem e do formato dos telejornais. Conforme a última "Pesquisa Brasileira 
de Mídia - Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira" (PBM), realizada em 2016, 63% dos brasileiros têm na TV o principal meio de informação, o que 
acentua o papel central deste veiculo como canal de visibilidade para a experiência coletiva e cotidiana dos sujeitos. Entretanto, nos últimos anos, vemos a internet 
crescer como um meio contemporâneo de comunicação que dialoga, converge e influencia outras mídias, antes vistas como concorrentes. A mesma PBM posicionou a 
internet em segundo lugar como meio preferido dos entrevistados quando o assunto é informação. Não por acaso, observamos, na atualidade, que os principais canais de 
televisão no Brasil têm buscado na web mais espaço para divulgar seus conteúdos e chamar a atenção para a sua grade de programação tradicional. Empenham-se, em 
rede aberta de TV, em estratégias para envolver e atrair quem tem se direcionado para redes sociais digitais em busca de informação e entretenimento. Novidades 
anunciadas pelo Jornal da Record (JR) em setembro de 2019 (sob o mote de oportunizar mais interação com o público) ilustram bem este movimento: o JR agora aposta 
em ações como convidar seus telespectadores para produzirem memes sobre as reportagens exibidas. Paralelamente,  iniciativas pioneiras, nascidas no universo da web, 
buscam ocupar um espaço até então restrito às emissoras de TV, ou seja, o espaço da produção e circulação de conteúdos audiovisuais. Como exemplo, citamos o canal 
no Youtube do Nexo, jornal digital criado em 2015, e o My News, no YouTube desde 2018, idealizado por Mara Luquet, jornalista e especialista em economia e finanças, e 
pelo publicitário Antonio Tabet, fundador dos canais Porta dos Fundos e Desimpedidos. Ha, ainda, mídias de outros segmentos que também têm tratado de delimitar seu 
espaço na internet nesta busca pelo público, investindo em jornalismo audiovisual mesmo que este não seja seu campo original. Um exemplo é a TV Folha, canal mantido 
no YouTube desde 2011 pelo jornal Folha de São Paulo. Neste cenário que tem se tornado cada vez mais complexo, esta pesquisa visa analisar, comparativamente, dois 
telejornais de redes tradicionais de TV aberta e de maior audiência no Brasil e três canais de noticias no Youtube, quais sejam: Jornal Nacional (TV Globo), Jornal da 
Record (TV Record), TV Folha, My News e Nexo Jornal.  A meta é compreender semelhanças e particularidades da produção jornalística audiovisual de cada meio, certos 
de que discutir e analisar a relação entre jornalismo, produção audiovisual e possibilidades da convergência midiática da Internet tornou-se questão imperativa aos 
profissionais de jornalismo na atualidade. Ao final, objetivamos contribuir para o traçado da evolução do jornalismo audiovisual no Brasil, bem como compreender as 
demandas hodiernas  do campo, de modo que possamos captar tendências a fim de apontar caminhos para o jornalismo audiovisual, tanto para quem atua em âmbito 
acadêmico quanto para o mercado profissional. Objetivos: A pesquisa visa construir um panorama exploratório sobre jornalismo audiovisual no Brasil na atualidade. 
Especificamente: - colaborar com o traçado histórico sobre a evolução do telejornalismo brasileiro, descrevendo as mudanças hodiernas que levaram o conteúdo 
informacional em áudio e vídeo para além das telas de TV; - analisar, comparativamente, conteúdos de jornalismo audiovisual exibidos em TV aberta e na Internet, a fim 
de identificar semelhanças e particularidades, tomando como corpus: Jornal Nacional (TV Globo), Jornal da Record (TV Record), TV Folha, My News e Nexo Jornal; - a 
partir da análise comparativa, traçar categorias e subcategorias de estudo, a fim de pontuar tendências e perspectivas da produção jornalística audiovisual na 
atualidade; - por fim, rediscutir o papel do profissional de comunicação nesta era digital que impõe aos jornalistas constante busca por inovação em seus métodos de 
trabalho. Metodologia: Para esta pesquisa exploratória, a metodologia seguirá uma perspectiva qualitativa, dividida em: revisão bibliográfica; observação e 
ŎƻƭŜǘŀκƎǊŀǾŀœńƻ Řƻǎ ƧƻǊƴŀƛǎκŎƻƴǘŜǵŘƻǎ ƭƛǎǘŀŘƻǎ όн ŘŜ ¢± ŀōŜǊǘŀ Ŝ о Řƻ ¸ƻǳǘǳōŜύΤ Ŝ ŀ άƭŜƛǘǳǊŀ ŦƭǳǘǳŀƴǘŜέ ό.!w5LbΣ нллфύ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ ŎƻƭŜǘŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛȊŀœńƻ Řŀ 
observação empírica. Acompanharemos/gravaremos edições/conteúdos dos jornais/conteúdos listados por 3 meses a fim de realizar o estudo comparativo. Viabilidade 
econômica-financeira: O projeto compreende análise de conteúdo audiovisual disponível em TV aberta e Internet. O principal custo (manutenção de pacote de internet 
com capacidade para assistir e baixar vídeos com rapidez) já esta contemplado nas despesas mensais desta pesquisadora, de modo que a presente proposta não 
apresenta impedimentos de viabilidade econômico-financeira.
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PESQUISADOR(A):Tatiana Martins Montenegro
Plano de trabalho vinculado ao curso:COMUNICAÇÃO SOCIAL

@: tatiana.marmon@yahoo.com.br

PROJETO:A representação do negro no sistema prisional das telenovelas do século XXI

Cronograma:
/whbhDw!a! 59 !¢L±L5!59{  CŀǎŜ лмΦ tŜǊƝƻŘƻΥ CŜǾŜǊŜƛǊƻκнлнл ŀ !ōǊƛƭκнлнлΦ   ς tŜǎǉǳƛǎŀ Ŝ ǇǊƻŘǳœńƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀΦ ¢ŜƳŀΥ wŜǇǊŜǎŜƴǘŀœƿŜǎ ǎƻŎƛŀƛǎ Ŝ ŀ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ Řƻ 
negro nas telenovelas do Brasil  Fase 02. Período: Maio/2020 a Agosto/2020.   - Pesquisa e produção científica. Tema: A representação do negro no sistema prisional; 
levantamento quantitativo e análise de conteúdo. - Envio para submissão da produção elaborada nas Fases de 01 a 02 (Agosto).  Fase 03. Período: Setembro/2020 a 
Novembro/2020.  - Pesquisa e produção científica. Tema: A representação do negro nas telenovelas globais do século XXI: estagnações e avanços.  Fase 04. Período: 
Dezembro/2020 a Janeiro/2021. - Revisão e envio para submissão da produção elaborada na Fase 04.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A reflexão sobre a condição do negro ao longo da história faz-se tema de interesse na comunicação social e nos estudos culturais. Nos últimos anos, é 
perceptível e crescente o aumento das discussões a respeito da representatividade negra e do espaço que os mesmos ocupam na sociedade, seja em meio jurídico, 
midiático, acadêmico ou administrativo. Debates em torno de questões raciais são exemplos dessa realidade, que apesar de tímida, encontra-se em processo de 
transformação. Narrativas populares de mídia, como o cinema e a televisão, retratam com singularidade as realidades sociais de determinada era, assim proporcionando 
entendimento sobre os fenômenos culturais de um conjunto de indivíduos em um dado momento. Nesse sentido, os últimos anos apresentaram mudanças significativas 
na forma de representação do negro em produções audiovisuais internacionais, como por exemplo, o filme Pantera negra, considerado um dos longas-metragens mais 
bem-sucedidos de 2018 e que arrecadou 1,34 bilhão ao redor do mundo. A obra se destaca pela representatividade em sua equipe de produção e elenco, 
majoritariamente formados por negros. No caso das produções audiovisuais do Brasil, essas transformações ainda encontram-se em níveis de desenvolvimento e 
ǇŜǊƳŜƛŀƳΣ ǎƻōǊŜǘǳŘƻΣ ŀǎ ǘŜƭŜƴƻǾŜƭŀǎΣ ǳƳ Řƻǎ ǇǊƻŘǳǘƻǎ ŘŜ Ƴŀǎǎŀ Ƴŀƛǎ ŎƻƴǎǳƳƛŘƻǎ ǇŜƭƻǎ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻǎΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘŀ ǇƻǊ aƻǘǘŜǊ όнллоΣ ǇΦмтпύ άƻ ƴǳǘǊƛŜƴǘŜ ŘŜ ƳŀƛƻǊ ǇƻǘşƴŎƛŀ 
Řƻ ƛƳŀƎƛƴłǊƛƻ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŜΣ Ƴŀƛǎ ǉǳŜ ƛǎǎƻΣ Ŝƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀ ŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƴŀ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻ Řŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘŜ ώΦΦΦϐέΦ !ƻ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǊ ŀǎ ŘƛǎŎǳǎǎƿŜǎ ŀŎŜǊŎŀ Řŀ ǇǊŜǎŜƴœŀ Řƻ ƴŜƎǊƻ ƴŀǎ ǘŜƭŜƴƻǾŜƭŀǎ 
nacionais das duas últimas décadas, observa-se um desconforto do público diante da forma pela qual esses indivíduos ainda são retratados, uma vez que os negros 
obtiveram poucas vezes personagens de destaque. Cabe salientar como um recente exemplo a telenovela Segundo Sol, exibida pela TV Globo, em 2018. A questão 
problema se deu com a escalação de um elenco predominantemente branco numa trama ambientada em uma região de expressiva população negra, a Bahia. Segundo 
dados do IBGE divulgados em 2013, 76% dos habitantes baianos se declaram pretos ou pardos. Diante do elevado numero de críticas relacionadas à escalação do elenco, 
a emissora se posicionou alegando não pautar as escalações de suas obras por cor de pele, todavia, realizou modificações no elenco e acrescentou mais personagens 
negros à trama. Dando continuidade à questão da representação do negro nas telenovelas, frequentemente, os mesmos ocupam lugares específicos nas tramas de época, 
cujo tema perpassa a escravidão.  Nos demais casos, a presença do negro, segundo Araújo (2004) é constituída de estereótipos. Os atores encontram-se, na maioria das 
vezes, atuando em papéis secundários, com uma condição social pouco abastada ou não são percebidos como galãs. Em outros ambientes retratados nas telenovelas, 
como os carcerários, surgem em maioria, reforçando impressões negativas acerca da condição marginal e endossando memórias referentes ao passado do negro 
enquanto escravo. O sistema prisional, por sua vez, abarca um tipo de instituição pouco cotidiana. Sendo assim, quando retratado nas telenovelas, corroboram na 
construção do imaginário popular acerca do funcionamento de uma prisão. Visto isso, considera-se pertinente a realização de uma análise acerca dos modos de 
representação do negro no âmbito carcerário. Ocupam somente o papel de presidiários ou surgem também em cargos de autoridade, como delegados? Enquanto presos, 
aparecem em maior quantidade que os brancos? Em quantas e quais telenovelas das últimas duas décadas isso ocorre?   OBJETIVO GERAL: Investigar os modos de 
ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ Řƻ ƴŜƎǊƻ ƴƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇǊƛǎƛƻƴŀƭ Řŀǎ ǘŜƭŜƴƻǾŜƭŀǎ ōǊŀǎƛƭŜƛǊŀǎ Řƻ ǎŞŎǳƭƻ ··LΦ h.W9¢L±h{ 9{t9/NCL/h{Υ ω LƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ŀǎ ŎƻƴŦƭǳşƴŎƛŀǎ ŜƴǘǊŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻ ǎƻŎƛŀƭ Ŝ 
ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ ǎƻŎƛŀƭ Řƻ ƴŜƎǊƻ ƴƻ .ǊŀǎƛƭΤ ω tƻǊ ƳŜƛƻ ŘŜ ǳƳ ƭŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾƻΣ ŦŀȊŜǊ ǳƳ ǊŜŎƻǊǘŜ Řŀǎ ǘŜƭŜƴƻǾŜƭŀǎ Řŀ wŜŘŜ Dƭƻōƻ ŘŜ нллм ŀ нлмф ǉǳŜ ŀōƻǊŘŀǊŀƳΣ 
ŜƳ ŘŀŘƻ ƳƻƳŜƴǘƻΣ ƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇǊƛǎƛƻƴŀƭΣ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀƴŘƻ ƻǎ ƳƻŘƻǎ ŘŜ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ Řƻ ƴŜƎǊƻ ƴƻ ǊŜŦŜǊƛŘƻ ŎƻƴǘŜȄǘƻΦ   ω LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ǎŜΣ ŘŜ ŦŀǘƻΣ ƘƻǳǾŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀœƿŜǎ ƴŀǎ 
formas de representação do negro nas telenovelas ao longo dos últimos anos  METODOLOGIA: É pretendida a realização de uma revisão de literatura acerca dos teóricos 
que investigam representação social (MOSCOVICI, 2003); representação negra na telenovela (ARAÚJO, 2004); ficção televisiva e identidade cultural (LOPES, 2010); 
telenovela (MOTTER, 2003) e sistema prisional (FOUCAULT, 1987). Posteriormente, serão investigadas as telenovelas da Rede Globo exibidas entre 2001 e 2019 a fim de 
identificar quais delas abordaram o sistema prisional.  Em seguida, por meio de um levantamento quantitativo (mensuração de dados estatísticos) e qualitativos (análise 
de conteúdo, BARDIN, 2011), serão investigados os modos de representação do negro no contexto prisional. Diante das pesquisas, proponho o desenvolvimento de dois 
artigos científicos que explorem os seguintes temas: 1) A representação do negro no sistema prisional nas telenovelas do século XXI; 2) A representação do negro nas 
telenovelas globais do século XXI: estagnações e avanços. RESULTADOS ESPERADOS: a)Apesar de ser uma mudança vagarosa, o espaço ocupado pelo negro nas 
telenovelas tem sido ampliado e ressignificado, entretanto, alguns papéis permanecem predominantes, como os que envolvem o sistema prisional, um cenário que 
reflete a herança escravocrata e a situação sociopolítica e demográfica brasileira. b) Perceber que, diante dos fenômenos de transformação social atuais como a 
globalização, a interculturalidade, o empoderamento e a inclusão, a valorização da identidade negra e seus modos de representação na mídia necessitam de novas 
implicações, ações e perspectivas. c) Os veículos midiáticos, sobretudo os massa, em tempos de participação ativa do público, precisam se reinventar como estratégia de 
sobrevivência e a transformação nos modos de representação do negro é uma dessas necessidades; d) A legitimação midiática do negro é uma característica fundamental 
para o fortalecimento dos movimentos sociais. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto necessita apenas de uma sala com acesso à internet e acesso ao acervo 
da biblioteca, recursos que o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora já possui.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/3664704584032329
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PROJETO:Construção de um viscosímetro de baixo custo

Cronograma:
- FEVEREIRO Estudar os conceitos envolvidos sobre o Teorema de Stokes - MARCO, ABRIL E MAIO Construção do Experimento - JUNHO E JULHO Apresentar na 
Instituição a construção do medidor de viscosidade de baixo custo Determinar os parâmetros de viscosidade de diferentes fluidos  - AGOSTO E SETEMBRO Apresentar o 
projeto em semana acadêmica Medir experimentalmente a viscosidade dos fluidos e comparar como os resultados apresentados na literatura - OUTUBRO E 
NOVEMBRO Submeter resumo de trabalho em eventos científicos e/ou acadêmicos Apresentar uma proposta que verifique a alteração da acidez azeite devido a 
alteração da temperatura - DEZEMBRO E JANEIRO  Apresentar e publicar os resultados do trabalho em congressos e revistas especializadas

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Já nos é bem conhecido o fenômeno de "frenagem" de um corpo que se move sobre uma superfície em decorrência da força de atrito estabelecida pelo 
contato entre este corpo e a superfície. Notemos que este fenômeno é de caráter bidimensional. Imaginemos uma situação tridimensional: Um corpo imerso em um meio 
e que estando em movimento sofre a ação de uma força oriunda de contato de toda a sua superfície (interface) com o meio. Um exemplo desse tipo de sistema é um 
objeto se movendo dentro de um fluido com alta viscosidade. Viscosidade, neste caso, refere-se ao "atrito interno do fluido, que se opõe ao movimento relativo de suas 
partes e ao movimento de corpos sólidos que nele estejam imersos, sendo responsável pelos fenômenos dissipativos de energia do fluido em movimento" [1]. A medição 
da viscosidade nos fluidos é de grande importância no estudo do comportamento dos líquidos. A viscosidade é o coeficiente de atrito interno entre as várias camadas de 
um fluído em movimento relativo e descreve a resistência de um fluido ao fluxo. Por exemplo, a redução do atrito entre duas peças mecânicas pode ser reduzida devido a 
utilização inteligente de determinado fluido. Outro fator importante que produz um efeito na viscosidade é a temperatura. A análise ao efeito da temperatura sobre a 
viscosidade é de extrema importância na avaliação de materiais que serão sujeitos a variações de temperatura durante sua utilização ou processamento [2]. Diante do 
exposto, capacitar e qualificar mão de obra para avaliar a viscosidade de diferentes materiais é de extrema importância para um estudante de engenharia. Neste projeto, 
o discente será capacitado para construir um medidor de viscosidade de baixo custo para analisar e avaliar as alterações na viscosidade devido ao aumento de 
temperatura de diferentes fluidos.  OBJETIVOS: Objetivo Geral Criar um experimento de baixo custo para medir a viscosidade de diversos fluidos, comparando os 
resultados experimentais obtidos com aqueles apresentados na literatura.  Objetivos Específicos Construir um viscosímetro de baixo custo; Estudar o Teorema de Stokes 
para medir viscosidade; Verificar a viscosidade de diferentes fluidos; Analisar a viscosidade dos fluidos quando submetidos a elevação da temperatura. METODOLOGIA:  
Um medidor de viscosidade tem como base a medida da resistência ao escoamento, num tubo capilar pelo movimento de um elemento através do fluido. Incorporado à 
viscosidade, o efeito da temperatura tem muita importância na tecnologia alimentar, em particular nos óleos. O parâmetro da acidez do azeite pode ser relacionado com 
o processamento e conservação, elevação da temperatura, bem como a decomposição dos componentes lipídicos existente. Sendo assim, pretende-se verificar se ocorre 
a alteração da viscosidade do azeite comparando a viscosidade antes e após a elevação da temperatura.  ETAPAS ASSOCIADAS Para cada fluido existe uma viscosidade 
associada. Dessa forma, será realizado ensaios experimentais para obter a viscosidade de diversos fluidos. Após compreender o Teorema de Stokes e dominar todas as 
equações que determina a viscosidade, iremos construir um viscosímetro debaixo custo para a realização do experimento com o objetivo de verificar a viscosidade de 
diferentes fluidos.  RESULTADOS ESPERADOS: Após desenvolver o modelo matemático e a construção do experimento sobre viscosidade, pretende-se: 1 - Capacitar os 
discentes para o mercado de trabalho e para os programas de pós-graduação; 2 - Incentivar os discentes a construírem experimentos de baixo custo para validarem a 
teoria estudada; 3 - Criar um modelo para verificar adulterações em azeite e leite devido a variação da viscosidade; 4 - Apresentar trabalhos em congressos 5 - Publicar 
os resultados em revistas indexadas 6 - Incentivar os discentes para abrirem empresas emergentes (start-ups). VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Por se tratar de um 
experimento de baixo custo esse projeto não precisará de financiamento para a sua construção.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/7668325155167765
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Cronograma:
ω CŜǾŜǊŜƛǊƻ нлнлΥ /ƻƴŎŜƛǘǳŀœńƻ Řŀǎ ǾŀǊƛłǾŜƛǎ Ŝ ŘŜǎŎǊƛœńƻ ŘŜǘŀƭƘŀŘŀ Řŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘŀŘƻǎΥ CƻǊƳŀǎ ŘŜ ŎƻƭŜǘŀΣ ŀǊƳŀȊŜƴŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƻǊƎŀƴƛȊŀœńƻ Řƻǎ ŘŀŘƻǎΤ ¢ǊŀǘŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ 
ŘŀŘƻǎΥ wŜƳƻœńƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ŘǳǇƭƛŎŀŘƻǎ Ŝ ǇŀŘǊƻƴƛȊŀœńƻ ŘŜ ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŀΦ ω aŀǊœƻ нлнлΥ !ƴłƭƛǎŜ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊ Ŝ ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎŀǎ ōłǎƛŎŀǎ Řƻǎ ŘŀŘƻǎΥ CǊŜǉǳşƴŎƛŀǎΣ ƘƛǎǘƻƎǊŀƳŀǎΣ 
ƳŞŘƛŀǎ Ŝ ŘŜǎǾƛƻǎΣ ōƻȄπǇƭƻǘǎ ŘŜ ŎŀŘŀ ǾŀǊƛłǾŜƭ όƻƴŘŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜύΣ ƳŜŘƛŘŀǎ ŘŜ ŘƛǎǇŜǊǎńƻ Ŝ ŘŜƳŀƛǎ ŀƴłƭƛǎŜǎ ŎƻƳ ƛƴǘǳƛǘƻ ŘŜ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻ Řƻǎ ŘŀŘƻǎΦ ω 
!ōǊƛƭ нлнлΥ 9ƭŀōƻǊŀœńƻ Řƻ мȏ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŀƭΥ wŜǎǳƳƻ Řŀǎ ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎŀǎΣ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ ǎƻōǊŜ ƻǎ ŘŀŘƻǎΦ ω aŀƛƻ нлнлΥ wŜƭŀŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŜƴǘǊŜ ŀǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ 
ōŀǎŜǎ ŘŜ ŘŀŘƻǎ Ŝ ŎǊƛŀœńƻ ŘŜ ōŀƴŎƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ŜƳ ƭƛƴƎǳŀƎŜƳ {v[Φ ω WǳƴƘƻ нлнлΥ !ƴłƭƛǎŜǎ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ ǳǎŀƴŘƻ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎŀǎ ƳǳƭǘƛǾŀǊƛŀŘŀǎΣ ŎƻƳƻ t/!Σ ŀƴłƭƛǎŜǎ ŘŜ 
ŎƻǊǊŜƭŀœńƻ Ŝ ƻǳǘǊŀǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜǎ ŀ ŘŜǇŜƴŘŜǊ Řŀ ƴŀǘǳǊŜȊŀ Řƻǎ ŘŀŘƻǎΦ ω WǳƭƘƻ нлнлΥ 9ƭŀōƻǊŀœńƻ Řƻ нȏ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŀƭ Ŝ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǎǳōƳƛǎǎńƻ ŜƳ 
ŜǾŜƴǘƻ ŀŎŀŘşƳƛŎƻκŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΦ ω !Ǝƻǎǘƻ нлнлΥ 5ŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǎǳōƳƛǎǎńƻ ŜƳ ŜǾŜƴǘƻ ŀŎŀŘşƳƛŎƻκŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΦ ω {ŜǘŜƳōǊƻ нлнлΥ 9ǎǘǳŘƻǎ ŘŜ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ŘŜ 
ŀǇǊŜƴŘƛȊŀŘƻ ŘŜ Ƴłǉǳƛƴŀ ǇŀǊŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀœńƻ ŎƻƳǇǳǘŀŎƛƻƴŀƭΥ aƻŘŜƭƻǎ ŘŜ ǊŜƎǊŜǎǎńƻΦ ω hǳǘǳōǊƻ нлнлΥ 9ƭŀōƻǊŀœńƻ Řƻ оȏ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŀƭ Ŝ ǎǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ Ł 
ƽǊƎńƻǎ ŘŜ ŦƻƳŜƴǘƻΦ ω bƻǾŜƳōǊƻ нлнлΥ LƳǇƭŜƳŜƴǘŀœńƻ ŘŜ ƳƻŘŜƭƻǎ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀŘƻ ŘŜ ƳłǉǳƛƴŀΦ ω 5ŜȊŜƳōǊƻ нлнлΥ 5ŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǇŀǊŀ ǎǳōƳƛǎǎńƻ ŜƳ 
ŜǾŜƴǘƻ ŀŎŀŘşƳƛŎƻκŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΦ ω WŀƴŜƛǊƻ нлнмΥ 9ƭŀōƻǊŀœńƻ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ Ŧƛƴŀƭ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻΦ

Descrição do Plano de Trabalho
1- Introdução: Existem muitos fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito como, (i)  humanos (comportamento e ações pessoais); (ii)  viário-
ambientais (condições da via e/ou do ambiente); (iii)  veiculares (forma do veículo ou falhas mecânicas); (iv)  institucionais (leis, fiscalização e investimentos em segurança, 
por exemplo). Muitas ações propõem e buscam formas de reduzir os índices de acidentes nas estradas ou mitigar os riscos. Goniewicz et al. (2016) e Elvik (2015), dentro 
da perspectiva de técnicas direcionadas ao aumento da segurança nas rodovias, destacam a abordagem de mitigação de risco de acidente rodoviário, que  consiste em 
buscar a diminuição da exposição ao risco de acidente, verificando a quantidade de oportunidades de acidentes de determinado tipo, em um dado período de tempo e 
em uma dada localização. Bergel-Hayat et al. (2013) destacam a influência negativa das condições climáticas no fator de exposição ao risco, mostrando que condições 
desfavoráveis (e.g., chuva, neblina e pista molhada) aumentam o índice de acidentes rodoviários. Golob e Recker (2003) destacam, além das condições climáticas, a 
iluminação e o fluxo de veículo como fatores de exposição ao risco de acidentes. Adicionalmente, Jones et al. (2016) descrevem as características de veículos em acidentes 
de acordo com o tipo, dimensões, câmbio, direção, entre outros, definindo tipos de veículos mais propensos à ocorrência de acidentes. Pode-se observar que muitos 
autores destacam a exposição ao risco de acidente e os diferentes fatores como um elemento fundamental na redução de acidentes rodoviários e aumento da segurança 
das vias, e com base nesta abordagem este trabalho propõe uma forma de mensurar a previsão de acidente através da classificação de trechos rodoviários, relacionando 
o número de acidentes, condições físicas da via e índices de chuva e nebulosidade, por exemplo. Destaca-se que o autor deste projeto de pesquisa possui um artigo 
ŀǇǊŜǎŜƴǘŀŘƻ ƴƻ ŎƻƴƎǊŜǎǎƻ Řŀ !ǎǎƻŎƛŀœńƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ 9ƴǎƛƴƻ Ŝ tŜǎǉǳƛǎŀ ŜƳ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘŜǎ ς !bt9¢ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜǎǘŀ ǘŜƳłǘƛŎŀ ŎƻƳƻ ǳƳ ǘǊŀōŀƭƘƻ ƛƴƛŎƛŀƭ ŎǳƧƻ ƻōƧŜǘƛǾƻ Ŏƻƴǎƛǎǘƛǳ 
em prever acidentes em trechos de rodovias federais inseridos no estado de Minas Gerais (BRUM, 2018). 2- Objetivos: O objetivo deste projeto de pesquisa consiste em 
relacionar os fatores potenciais geradores de risco de acidentes de forma a prever a probabilidade de ocorrência de um acidente em determinado trecho rodoviário por 
dia e por horário, utilizando técnicas de aprendizado de máquina, em especial modelos de classificação de regressão, como os apresentados nos trabalhos de Chong et al. 
(2005) para analisar acidentes de trânsito urbano, e Clarke et al. (1998) para classificar acidentes em pontos de cruzamento. Serão utilizados dados reais de rodovias 
brasileiras concessionadas por empresa que opera rodovias no território nacional e bases de dados governamentais, sendo utilizada base de dados para um projeto inicial 
de prevenção de acidentes na BR-040. 3- Metodologia de pesquisa: A pesquisa pode ser dividida em três fases principais: Pesquisa e tratamento de bases de dados; 
Relacionamento entre as bases de dados e aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para previsão de acidentes. A fase de pesquisa e tratamento de bases de 
dados consiste em pesquisar bases de dados governamentais e privadas que contemplem dados que representem os fatores potenciais e relacionados a ocorrências de 
acidentes rodoviários. Como bases governamentais, uma pesquisa prévia apontou a existência de dados relacionados às estatísticas de acidentes rodoviários, condições 
ŦƝǎƛŎŀǎ ŘŜ ǊƻŘƻǾƛŀǎΣ ǘǊŜŎƘƻǎ ǊƻŘƻǾƛłǊƛƻǎ Ŝ ƝƴŘƛŎŜǎ ŘŜ ŎƘǳǾŀ Ŝ ƴŜōǳƭƻǎƛŘŀŘŜΣ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŘŜǎŎǊƛǘŀǎ ŀ ǎŜƎǳƛǊΥ !ŎƛŘŜƴǘŜǎ ǊƻŘƻǾƛłǊƛƻǎΥ ! tƻƭƝŎƛŀ wƻŘƻǾƛłǊƛŀ CŜŘŜǊŀƭ ς twCΣ ǊŜƎƛǎǘǊŀ 
anualmente desde 2007 o histórico de acidentes em rodovias federais é a contemplando informações sobre o dia/hora, localização geográfica, tipo de acidente, se teve 
ou não vítimas, condições do clima, condutor, tipo e marca do veículo, o tipo de pista e a causa provável do acidente. Condições físicas das rodovias: Os dados sobre a 
ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀœńƻ Řŀǎ ǊƻŘƻǾƛŀǎ ǉǳŀƴǘƻ Ł ŎƻƴŘƛœńƻ ŦƝǎƛŎŀΣ ǎńƻ ƻōǘƛŘƻǎ ǇŜƭŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀ ǇŜƭŀ /ƻƴŦŜŘŜǊŀœńƻ bŀŎƛƻƴŀƭ Řƻ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘŜ ς /b¢Φ ¢ǊŜŎƘƻǎ ǊƻŘƻǾƛłǊƛƻǎΥ 9ǎǘŀ ōŀǎŜ 
ŘŜ ŘŀŘƻǎΣ ƻōǘƛŘŀ ƴƻ {ƛǎǘŜƳŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ±ƛŀœńƻ ς {b±Σ ŘŜǎŎǊŜǾŜ ƻǎ ǘǊŜŎƘƻǎ ǊƻŘƻǾƛłǊƛƻǎ Řŀǎ ǊƻŘƻǾƛŀǎ ōǊŀǎƛƭŜƛǊŀǎΦ NƴŘƛŎŜǎ ŘŜ ŎƘǳǾŀ Ŝ ƴŜōǳƭƻǎƛŘŀŘŜΥ hǎ ŘŀŘƻǎ ǎƻōǊŜ ŎƘǳǾŀ Ŝ 
nebulosidade podem ser obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. São consideradas as informações de data e hora, volume de precipitação em milímetros, 
e índice de nebulosidade das estações. Como base de dados da concessionária responsável pela BR-040, contempla dados também sobre acidentes, causas prováveis, 
estado do condutor e uma classificação mais detalhada sobre o estado das vítimas e dados sobre o fluxo de veículos. A segunda parte da pesquisa é relacionar estas bases 
de dados, a partir da criação de um banco de dados, a princípio em linguagem SQL, organizando as variáveis (removendo e consolidando dados duplicados, adotando 
nomenclatura padrão nos dados) para gerar mecanismos de consulta dos dados. A partir do banco de dados, a terceira etapa consiste em realizar consultas através da 
interface de linguagens SQL e Python e/ou R para construir modelos preditivos utilizando técnicas e algoritmos de aprendizado de máquina. Uma das análises destes 
dados consiste em utilizar a análise de componentes principais, que tem por finalidade básica a análise dos dados visando sua redução, a eliminação de sobreposições e a 
escolha das formas mais representativas de dados a partir de combinações lineares das variáveis originais. Com base em valores históricos de acidentes e as condições 
(fatores) presentes no momento da ocorrência, os modelos de aprendizado de máquina buscam prever a ocorrência de novos acidentes a partir dos fatores que podem 
ocorrer no trecho rodoviário diariamente e que são de acesso e conhecimento da concessionária, como condição da via, do clima, fluxo de veículos, por exemplo. 4- 
Viabilidade econômico-financeira: Em termos de viabilidade econômico-financeira o projeto não demanda recursos financeiros expressivos para seu desenvolvimento. Os 
recursos computacionais a serem utilizados são as linguagens de programação R e Python que são disponibilizadas gratuitamente, além de pacotes específicos de 
implementação de algoritmos de aprendizado de máquina também disponibilizados gratuitamente. Além disso, o recurso informacional que são as bases de dados da 
rodoviária da BR-040 foram disponibilizados pela empresa responsável pela sua operação e bases governamentais de condições climáticas, de via, de acidentes e demais 
informações de trechos rodoviários da rodovia em questão. 5- Referências bibliográficas Bergel-Hayat, R., Debbarh, M., Antoniou, C., & Yannis, G. (2013). Explaining the 
road accident risk: weather effects. Accident Analysis & Prevention, v. 60, n.1, p. 456-465. BRUM, Tarcisio Costa; DE CASTRO LEMONGE, Afonso Celso; GOLIATT, Priscila 
Vanessa Zabala Capriles (2018). Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para classificação do risco de acidentes em trechos rodoviários com base no histórico 
ŘŜ ŀŎƛŘŜƴǘŜǎΣ ŎƻƴŘƛœƿŜǎ Řŀ Ǿƛŀ Ŝ ƝƴŘƛŎŜǎ ŘŜ ŎƘǳǾŀ Ŝ ƴŜōǳƭƻǎƛŘŀŘŜΦ онȏ !bt9¢Σ ǾΦмΣ ǇǇ опсн ς оптоΦ /ƘƻƴƎΣ aΦΣ !ōǊŀƘŀƳΣ !ΦΣ ϧ tŀǇǊȊȅŎƪƛΣ aΦ όнллрύΦ ¢ǊŀŦŦƛŎ ŀŎŎƛŘŜƴǘ 
analysis using machine learning paradigms. Informatica, v. 29,  n. 1, p. 89-98. Clarke, D. D., Forsyth, R., & Wright, R. (1998). Machine learning in road accident research: 
decision trees describing road accidents during cross-flow turns. Ergonomics, v. 41, n. 7, p. 1060-1079. Elvik, R. (2015). Some implications of an event-based definition of 
exposure to the risk of road accident. Accident analysis & prevention, v. 76, p. 15-24. Golob, T. F., & Recker, W. W. (2003). Relationships among urban freeway accidents, 
ǘǊŀŦŦƛŎ ŦƭƻǿΣ ǿŜŀǘƘŜǊΣ ŀƴŘ ƭƛƎƘǘƛƴƎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎΦ WƻǳǊƴŀƭ ƻŦ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ŜƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎΣ ǾΦ мнфΣ ƴΦ пΣ ǇΦ опнπороΦ DƻƴƛŜǿƛŎȊΣ YΦΣ DƻƴƛŜǿƛŎȊΣ aΦΣ tŀǿƱƻǿǎƪƛΣ ²ΦΣ ϧ CƛŜŘƻǊΣ tΦ 
(2016). Road accident rates: strategies and programmes for improving road traffic safety. European journal of trauma and emergency surgery, v. 42, n. 4, p. 433-
438. Jones, I. S. (2016). The effect of vehicle characteristics on road accidents. Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, Brazil.
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Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A taxa de pessoas idosas acima dos 60 anos no Brasil, constitui o grupo que mais cresceu nas últimas décadas. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2000 a população idosa acima de 65 anos correspondia a 5,61%, sendo que até 2030 essa projeção poderá chegar a 13,44%. Com 
a longevidade aumentando de forma exponencial maior a suscetibilidade a doenças crônicas, tendo como exemplo as síndromes demenciais. A demência se trata de uma 
síndrome clínica que afeta várias funções, em especial a cognitiva. Ela possui caráter progressivo decorrente de multifatores causais. Dentre os principais tipos de 
demência, destacam-se a doença de Alzheimer (DA), demência vascular (DV), demência com corpos de Lewy (DCL) e demência frontotemporal (DFT). A DA está entre as 
mais frequentes, seguida pela DV (CARAMELLI, 2002; BURLA, 2014). Como a demência está intimamente ligada com a idade isso pode ser um fator preditivo para maior 
incidência em mulheres, principalmente a DA (TEIXEIRA-JR; 2006). O envelhecimento fisiológico, ou seja, a senescência, gera alterações cognitivas como maior lentidão 
mental, diminuição de tempo de reação, dificuldade em realizar atividades simultâneas como andar e conversar, por exemplo e também na capacidade funcional, 
deixando na maioria das vezes o idoso mais dependente.  Quando se trata de um processo patológico como as demências, o desgaste é mais expressivo, sendo uma das 
doenças crônicas que geram maior incapacidade, principalmente naqueles que residem em instituições de longa permanência, devido a inatividade física e o próprio 
ŎƻƳǇǊƻƳŜǘƛƳŜƴǘƻ Řŀ ŘƻŜƴœŀ ό¢!¢{/I Ŝǘ ŀƭΦΣ нллнΤ ¢!±!w9{Σ нллоύΦ /ƻƳƻ ƻ ŘŜŎƭƝƴƛƻ Řŀ ŦǳƴŎƛƻƴŀƭƛŘŀŘŜ Ŝǎǘł ǇǊŜǎŜƴǘŜΣ ŀǎ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ōłǎƛŎŀǎ ŘŜ ǾƛŘŀ ŘƛłǊƛŀ ό!.±5Ω{ύ ŘŜǎǎŜ 
idoso podem ser prejudicadas, impossibilitando a realização de tarefas simples como: banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, entre outras (MARRA, 2007; TRINDADE, 2013). 
Além desses comprometimentos, tais indivíduos podem apresentar alterações cognitivas e de comportamento específicos. A depressão, transtornos de humor, ansiedade 
e a agitação psicomotora estão presentes em sua grande maioria, podendo iniciar em uma fase pré demência, agravando com o evoluir da doença (TAMAI, 2002; 
MONTANO, 2005; BOTTINO, 2011). Idosos que possuem síndromes demenciais, geralmente associados com outras patologias psiquiátricas, tendem a se tornarem 
dependentes fisicamente, gerando grande sobrecarga física, emocional e financeira para os familiares. Em outros casos o paciente pode estar sem comprometimento 
cognitivo, porém possui tantas limitações físicas que necessita de uma assistência maior. Não raro, a família opta por colocar o idoso em uma instituição de longa 
permanência a fim de ter cuidados especializados em tempo integral. Porém o ato de institucionalizar, seja pela distância do núcleo familiar, seja pela perda de sua 
ŀǳǘƻƴƻƳƛŀΣ ǇƻŘŜ ƎŜǊŀǊΣ ƛŀǘǊƻƎŜƴƛŎŀƳŜƴǘŜΣ ǳƳ ŀŘƻŜŎƛƳŜƴǘƻ ŀƛƴŘŀ ƳŀƛƻǊ ǘŀƴǘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ ŎƻƎƴƛǘƛǾƻ ǉǳŀƴǘƻ ŦǳƴŎƛƻƴŀƭΦ /ƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŜǎǘŜ ǇǊƻŎŜǎǎƻ άŘŜƳşƴŎƛŀέ · 
άLƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭƛȊŀœńƻέ ǎŜ ŦŀȊ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜ ǊŜƭŜǾŃƴŎƛŀ ƴƻ ŎŜƴłǊƛƻ ŀǘǳŀƭΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ƴƻ ǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǊ ǉǳŀƭ Ş ƻ ŦŀǘƻǊ ŎŀǳǎŀƭΥ ŀ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭƛȊŀœńƻ ǉǳŜ ŎƻƴǘǊƛōǳƛ ǇŀǊŀ 
um quadro demencial ou a própria demência é o motivo desta institucionalização? 2. HIPÓTESES: Idosos se tornam institucionalizados por já apresentarem algum 
comprometimento cognitivo, seja transtorno cognitivo leve ou demência em estágios mais avançados. As desordens neurocognitivas estão associadas com histórico de 
quedas e polifarmácia. 3. OBJETIVOS: 3.1 OBJETIVO PRIMÁRIO: Analisar se é o quadro de demência diagnosticado que contribui para o processo de institucionalização 
ou se este é capaz de gerar um processo demencial em idosos. 3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: Analisar quais síndromes demenciais são mais frequentes e se há 
associação estatisticamente significativa entre histórico de quedas, polifarmácia e demência. 4. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e 
observacional, será realizado em duas instituições de longa permanência com anuência dos responsáveis pelos locais. Em um primeiro momento, será agendado um 
encontro com a equipe de enfermagem, para a pesquisadora ter acesso aos prontuários dos residentes, sendo possível coletar informações como idade, uso de 
medicamentos, diagnóstico clínico, tempo e o motivo que levou o idoso a ser institucionalizado, história patológica pregressa, histórico de quedas, escolaridade, dentre 
outros. Posteriormente, a pesquisadora aplicará a escala de avaliação clínica de demência (CDR) (HUGHES, 1982): visa quantificar o nível da demência, classificando em 
sem demência, demência questionável, média, moderada ou severa, avaliando importantes ramos, como: memória, orientação, capacidade de julgamento e atividades 
gerais. A classificação é feita da seguinte forma: 0 = normal, 0,5 = Demência Muito Leve ou questionável, 1 = Demência leve, 2 = demência moderada e 3 = Demência 
Grave. Tal escala deve ser aplicada aos cuidadores ou pessoas muito próximas aos residentes, no caso do referido projeto, será aplicado com a equipe de enfermagem 
responsável. A pesquisa da forma que será realizada é classificada como de risco mínimo, pois a pesquisa em si se propõe a verificar quais são os diagnósticos demenciais 
mais frequentes e sua relação com institucionalização, polifarmácia e histórico de quedas, portanto não colocam em risco a integridade física e nem emocional dos 
participantes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estácio de Sá/UNESA/RJ através do parecer 3.470.573. Para análise estatística será 
utilizado o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 23. Em um primeiro momento será feita uma análise descritiva das variáveis para 
caracterização da amostra. Posteriormente o teste Mann-Whitney para comparar as médias dos testes e por fim, o teste qui-quadrado para analisar associação entre as 
variáveis de interesse. Para todas as análises será adotado nível de significância pҖлΣлрΦ рΦ w9{¦[¢!5h{ 9{t9w!5h{Υ рΦм 59{C9/Ih twLa#wLhΥ tǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜƳŜƴŎƛŀƭ Ş 
um grande fator causal para a institucionalização de idosos. 5.2 DESFECHO SECUNDÁRIO: Há associação estatisticamente significativa entre síndromes demenciais, em 
estágios mais avançados, com polifarmácia e histórico de quedas. 6. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Para o desenvolvimento do projeto serão necessários 
apenas material como  folhas com os questionários a serem aplicados, custeados pela pesquisadora responsável.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A Associação de Psiquiatria Americana elaborou o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais desde 1952, na tentativa de sistematizar a 
classificação de transtornos mentais existentes. Em um período de 45 anos observou-se um aumento significativo de 382  patologias catalogadas pelo Manual DSM, entre 
1968 (DSM - II) e 2013 (DSM - V). Essas patologias antes não abordadas pelo Manual não eram discutidas e diagnosticadas pelos médicos. O TDAH (Transtorno de déficit 
de Atenção e Hiperatividade) exemplifica esta questão, pois, segundo Beltrame et al (2019) diversos estudos sobre o assunto trazem uma discordância sobre a conduta 
terapêutica, ética e até mesmo da real existência do referido transtorno. Segundo Fendrik (2011) o DSM é conhecido como modelo hegemônico de transtornos mentais, e 
tem sido considerado como conveniente em alguns âmbitos, como por exemplo, ao propiciar o impulsionamento e investimentos em pesquisas, que passaram a atender 
aos interesses da indústria farmacêutica com a criação e desenvolvimento  de novos psicofármacos. A disseminação e livre acesso ao DSM de diversas categorias 
profissionais, desencadeou um efeito de empoderamento e autonomia em gerar  diagnósticos sem seguir critérios básicos de avaliação e embasamento teórico-científico 
necessários para tal. O mesmo autor ainda afirma que o manual de psiquiatria em suas últimas versões seria  um tratado behaviorista de patologização mental da vida 
ǇǊƛǾŀŘŀΣ ƴƻ ǉǳŀƭ ǉǳŀǎŜ ǘƻŘƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ άŘŜǎǾƛŀŘƻέ ŘŜ ǳƳŀ ƴƻǊƳŀƭƛŘŀŘŜ ƛƴǘŀƴƎƝǾŜƭΣ ŜǎǘŀōŜƭŜŎƛŘŀ ŜƳ ǊŜƭŀœńƻ ŀƻ άǉǳŜ ǎŜ ŜǎǇŜǊŀέ ǘŜƳ ŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ǎŜǊ ŘŜŦƛƴƛŘŀ Ŝ 
ƳŜŘƛŎŀŘŀ π ŎƻƳƻ ǳƳŀ ŀƭǘŜǊŀœńƻ Řŀ άƻǊŘŜƳέΦ 5Ŝ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ 9ǎǇŜǊŀƴȊŀ όнлммύ ŎƻƴŘǳǘŀǎ ŘŜ ǇŀǘƻƭƻƎƛȊŀœńƻ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƳ ǇŀǊŀ ǳƳ ŀǳƳŜƴǘƻ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾƻ Ŝ ŘŜǎŜƴŦǊŜŀŘƻ Řŀ 
busca por diagnósticos de comportamentos inesperados sendo considerados transtornos, levando a medicalização de sintomas cotidianos, desconsiderando o sujeito 
como um ser multidimensional e restringindo um olhar holístico e humanizado sobre o mesmo. Na perspectiva da patologização mental, surge o conceito de iatrogênese 
que, segundo Illich (1975) significa o efeito social não desejado e prejudicial do impacto social da medicina, mais do que o de sua ação técnica direta. A medicalização 
desenfreada da atualidade busca uma forma de saúde e bem-estar muitas vezes inatingível para a maioria dos sujeitos gerando um anseio por formas de adequação aos 
altos padrões  que a sociedade exige. Atualmente a escola é o polo de demandas por psicodiagnósticos infantis. Tratar de forma medicamentosa comportamentos ditos 
inaceitáveis nas instituições sem levar em conta a subjetividade do sujeito, indicadores sociais, políticos e o sistema educacional arcaico do país vem sendo a forma mais 
fácil e conveniente de solucionar os problemas. Segundo Meira (2012) a humanidade produziu inúmeras possibilidades de desenvolvimento, entretanto a grande maioria 
dos indivíduos encontra-se submetida nas redes da patologização que se tecem a muitas mãos no interior das escolas. Considerando as argumentações explanadas, o 
presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática de literatura e propor uma discussão ampliada sobre a medicalização  das crianças no Brasil e suas 
implicações no ambiente escolar, através da análise crítica de artigos publicados nas áreas da psicologia, saúde e educação.  OBJETIVOS: GERAIS Realizar uma revisão 
sistemática sobre as implicações das classificações patológicas em crianças e suas consequências.  ESPECÍFICOS Investigar as possíveis causas para o aumento de 
diagnósticos na idade infantil; Averiguar se o aumento de diagnósticos possui relação com o fracasso escolar; Averiguar se as novas concepções de psicopatologia 
disseminadas pelo DSM-V influenciam no aumento de diagnósticos; Analisar estratégias e ferramentas possíveis de serem implementadas na idade infantil, sem o uso da 
patologização. MÉTODO: Este trabalho consiste em uma revisão sistemática da literatura, baseada nos critérios do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
aŜǘŀπ!ƴŀƭȅǎŜǎ ς twL{a! ό[ƛōŜǊŀǘƛ Ŝǘ ŀƭΦΣ нлмнύΦ ¦Ƴŀ ǊŜǾƛǎńƻ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎŀ Ş ǳƳŀ ǊŜǾƛǎńƻ ŘŜ ǳƳŀ ǇŜǊƎǳƴǘŀ ŦƻǊƳǳƭŀŘŀ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ŎƭŀǊŀΣ ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀ ƳŞǘƻŘƻǎ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎƻǎ Ŝ 
explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, e coletar e analisar dados desses estudos que são incluídos na revisão (Moher, Liberati, 
Tetzlaff, Altman, & The PRISMA Group, 2015). A revisão sistemática será realizada através da consulta de seis bases de dados: Medline  (PUBMED), PsychINFO, Web of 
Science, Lilacs, PEPSIC e Scielo, no período de 2009 a 2019, abrangendo os artigos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. A justificativa da escolha das 
bases de dados se deu pela relação do tema com o conteúdo indexado nas bases. Para melhor definição dos termos de busca nas bases acima selecionadas foram 
utilizadas palavras-chave indexadas pelas próprias bases através de procedimentos de controle de vocabulário. Portanto, os termos da pesquisa variaram conforme a base 
de dados, a fim de garantir uma busca mais efetiva dos estudos. Para as bases de dados Medline  (PUBMED), PsychINFO, Web of Science, e Lilacs os termos utilizados 
ŦƻǊŀƳ ōŀǎŜŀŘƻǎ ƴƻ aŜŘƛŎŀƭ  {ǳōƧŜŎǘ  IŜŀŘƛƴƎǎ  όaŜǎƘύΣ Ŝ ŀōǊŀƴƎŜǊŀƳ ŀǎ ǘŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŀǎΥ άƳŜŘƛŎŀƭƛȊŀǘƛƻƴέΣ άǎŎƘƻƻƭέΣά ŎƘƛƭŘƘƻƻŘέΤέƳŜŘƛŎŀƭƛȊŀŎƛƽƴϦΣϦŜǎŎǳŜƭŀϦΣ άƛƴŦŀƴŎƛŀϦΦ 
Para as bases BVS Psi e Scielo foram utilizados os termos dos Descritores em Após realizada a busca nas bases de dados, será feito um refinamento a partir dos seguintes 
critérios de inclusão: Ser artigo empírico, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, no período de 2009 a 2019, que contenham no título ou no resumo os descritores já 
ŎƛǘŀŘƻǎ ŀƴǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜΤ ƳŀƴǳǎŎǊƛǘƻǎ ǉǳŜ ǇƻǎǎǳŜƳ ƻ ǘŜƳŀ άƳŜŘƛŎŀƭƛȊŀœńƻέ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻ Ł ŎǊƛŀƴœŀǎ ƴƻǎ Řƻƛǎ ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŀƴƻǎ Řƻ Ŝƴǎƛƴƻ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭΦ  {ŜǊńƻ ŜȄŎƭǳƝŘƻǎ Řƻ 
presente estudo as teses, dissertações, capítulos de livros, revisões e manuscritos que não contenham as palavras chave nos títulos ou nos resumos. Também serão 
excluídos estudos que não contemplem o objetivo da pesquisa. Após a leitura dos títulos e capítulos será realizado um refinamento com os critérios de inclusão, os 
manuscritos duplicados serão excluídos da análise. Posteriormente será feita uma tabela com os dados bibliométricos dos artigos a fim de categorizá-los para posterior 
análise. Inicialmente serão coletados dados como: ano de publicação, autores, idioma, país, objetivos e conclusões dos estudos. Estes dados poderão ser modificados ao 
decorrer da pesquisa. Após a seleção dos artigos que farão parte da análise final, os artigos serão analisados segundo a análise de conteúdo de Bardin (2011).  O processo 
de categorização dos manuscritos será realizado através da avaliação duplo cega, com juiz de síntese, com isso, os artigos serão lidos de uma forma completa por dois 
pesquisadores diferentes, e após a leitura, serão categorizados segundo as categorias estabelecidas a priori: Medicalização, Críticas ao DSM; Fracasso escolar; Estratégias 
de promoção de saúde. Estas categorias foram estabelecidas a priori, porém poderão ser modificadas ao longo do estudo. Outras questões também serão analisadas 
como desenho do estudo, objetivos, conclusões, entre outros. Caso haja discordâncias em relação às categorias, um terceiro pesquisador irá fazer a releitura dos 
manuscritos a fim de estabelecer a concordância entre os pesquisadores. ETAPAS: -Revisão de literatura e elaboração do projeto de pesquisa. -Busca nas bases de dados 
e refinamento dos artigos -Produção da tabela com dados bibliométricos e do fluxograma conforme o PRISMA -Seleção dos artigos que farão parte da análise, critérios 
de inclusão e exclusão de duplicados -Tradução dos manuscritos nos idiomas inglês e espanhol - Leitura dos artigos finais para a análise - Categorização dos artigos para 
a análise de conteúdo - Finalização da análise de conteúdo com análise duplo- cega; - Escrita do relatório final, submissão do manuscrito para revistas científicas. - 
Divulgação dos resultados em eventos acadêmicos (Seminários, congressos, entre outros) RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que este trabalho possa contribuir para o 
avanço das pesquisas sobre o tema, elucidando o entendimento sobre os diagnósticos de transtornos mentais, especificamente em crianças na fase escolar. Além disso, 
buscamos oferecer dados que possam clarear as consequências e impactos que essa prática vem produzindo no desenvolvimento e na vida desses sujeitos, a fim de poder 
nortear futuras intervenções. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente estudo possui viabilidade econômica já que o custeio para a aquisição de cópias, 
impressões, folhas A4, e livros será realizado pelos próprios pesquisadores. Como se trata de uma revisão sistemática, o presente estudo também dispõe de viabilidade 
técnica, já que os computadores dos próprios pesquisadores serão utilizados como ferramentas de trabalho.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/0017555141281882

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 64 de 272



SaúdeESTÁCIO JUIZ DE FORAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A):Patricia Rodrigues Ferreira
Plano de trabalho vinculado ao curso:NUTRIÇÃO

@: patriciarodriguesf@yahoo.com.br

PROJETO:Correlação entre consumo alimentar e prevalência de sarcopenia e fragilidade em idosos de Juiz de Fora- MG

Cronograma:
- Fevereiro/2020: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; coleta de dados - Março/2020: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; coleta de 
dados - Abril/2020: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; elaboração e envio de relatório trimestral; coleta de dados - Maio/2020: Realização de palestra 
na Estácio; pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; submissão de projeto de iniciação científica; análise dos dados - Junho/2020: Pesquisa e análise de fontes; 
leituras bibliográficas; análise dos dados parciais; produção e envio de trabalho para publicação externa; - Julho/2020: Produção de trabalho para publicação externa; 
elaboração e envio de relatório trimestral - Agosto/2020: Produção de trabalho para publicação externa; Realização de palestra na Estácio - Setembro/2020:; envio de 
trabalho para publicação externa; elaboração  - Outubro/2020: Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; elaboração e envio de relatório trimestral - 
Novembro/2020: Participação no Seminário de Pesquisa da Estácio;  - Dezembro/2020: Discussão dos dados; Realização de palestra na Estácio - Janeiro/2021: 
Elaboração e envio de relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: No Brasil, a população idosa está crescendo e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2025, o país deva chegar a 32 milhões de pessoas com 
60 anos ou mais, ocupando o sexto lugar em números de idosos no mundo. Nesse patamar de crescimento, a expectativa de vida deve chegar a 80 anos em 2041 (FHON, 
2012; PÍCOLI, 2011). Com isso, as consequências degenerativas fisiológicas do envelhecimento poderão agravar ainda mais a saúde da população idosa. Dentre as 
consequências fisiológicas do envelhecimento, a fragilidade e a sarcopenia são das mais preocupantes. Ambas aumentam sua prevalência com a idade, comprometendo a 
independência e, assim, afetando a qualidade de vida do idoso. A fragilidade se caracteriza por declínio das reservas fisiológicas, com redução da eficiência da homeostase 
e, por seguinte, das habilidades para executar importantes práticas de atividades de vida diária (ABIRI; VAFA, 2017) e a sarcopenia, apesar de não haver uma unanimidade 
na sua definição, comumente é conceituada como síndrome progressiva e generalizada de perda de massa e força muscular (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Durante o 
envelhecimento, mais especificamente entre os 40 e 70 anos de idade, também ocorre uma redução em torno de 25% da alimentação habitual, podendo resultar em 
ingestão inadequada de macro e micronutrientes, levando à piora no quadro de perda da musculatura esquelética (ROBINSON; COOPER; SAYER, 2012; KAISER; 
BANDINELLI; LUNENFELD, 2010). Atualmente, a maneira mais eficaz de prevenir e tratar a sarcopenia é através do exercício físico (aeróbico e contra resistência) 
combinado com uma ingestão adequada de macronutrientes e micronutrientes (MORLEY et al., 2010). Intervenções nutricionais preventivas possibilitariam a diminuição 
desses gastos com saúde e podem contribuir para a prevenção ou mesmo amenizar os casos já existentes de sarcopenia (ROBINSON; COOPER; SAYER, 2012). Objetivos: 
/ƻǊǊŜƭŀŎƛƻƴŀǊ ƻ ŎƻƴǎǳƳƻ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊ ŎƻƳ ŀ ǇǊŜǾŀƭşƴŎƛŀ ŘŜ ŦǊŀƎƛƭƛŘŀŘŜ Ŝ ǎŀǊŎƻǇŜƴƛŀ ŜƳ ƛŘƻǎƻǎ ŘŜ WǳƛȊ ŘŜ CƻǊŀ ς aDΤ ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛŘŀŘŜ Ŝ ŀ ǎŜƴǎƛǘƛǾƛŘŀŘŜ Řƻǎ 
instrumentos de rastreio de sarcopenia e fragilidade na população estudada; Relacionar a Sarcopenia e a Fragilidade com desfechos negativos de saúde (óbito, quedas e 
hospitalizações); Relacionar se algum hábito específico de alimentação pode estar associado a prevenção da sarcopenia. Metodologia: Desenho a amostra do estudo: Os 
voluntários serão selecionados de forma aleatória por conveniência, por meio da busca ativa e da abordagem direta, na sua própria residência ou em postos de saúde. 
9ǎǘƛƳŀπǎŜ ǉǳŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊńƻ Řƻ ŜǎǘǳŘƻ ŀǇǊƻȄƛƳŀŘŀƳŜƴǘŜ нлл ƛŘƻǎƻǎΣ ŘŜ ŀƳōƻǎ ƻǎ ǎŜȄƻǎΣ Řŀ ŎƛŘŀŘŜ ŘŜ WǳƛȊ ŘŜ CƻǊŀ ς aDΦ 5ǳǊŀƴǘŜ ŀ ŎƻƭŜǘŀ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ 
serão informados sobre os objetivos da pesquisa e do caráter voluntário da participação, em seguida sendo apresentados os instrumentos utilizados para o diagnóstico de 
sarcopenia. Não poderão ser incluídos no protocolo idosos que apresentem algum dos seguintes critérios: déficit cognitivo (podendo prejudicar a colaboração e o 
entendimento dos questionários aplicados); deficiência visual e auditiva (que impeça a realização dos testes físicos); e incapacidade permanente ou temporária para 
andar, permitindo-se o uso de bengala ou andador, mas não de cadeirantes ou amputados. Variáveis do estudo: a) Dados sociodemográficos, morbidade auto referida e 
fatores de risco: 1) idade; 2) escolaridade (analfabeto, 1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 10 anos, 11 a 14 anos, җ мр ŀƴƻǎύΤ  оύ ǎƛǘǳŀœão conjugal (solteiro, divorciado, viúvo, 
casado); 4) renda (sem salário, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 ou mais salários ); 5) moradia (sozinho ou acompanhado);  6) ocupação (aposentado, aposentado 
mas trabalha, pensionista e outros), 7) morbidades (hipertensão, diabetes, cardiopatia, obesidade, osteoporose); 8) tabagismo (fumante, ex-fumante, nunca fumou); b) O 
Índice de Massa Corporal será determinado pela equação IMC= massa/estatura² e classificado de acordo com a classificação da OMS; c) Sarcopenia: O screencing da 
sarcopenia será avaliado pelo questionário SARC-F, proposto por Malmstrom e Morley (2013). Já a avaliação da sarcopenia será realizada utilizando o protocolo proposto 
pelo grupo do Consenso do Grupo Europeu de Sarcopenia em Idosos (EWGSOP), onde serão avaliados a massa muscular por bioimpedância elétrica (BIA), força muscular 
por dinamometria de membros superiores (Hand Grip) e função muscular pelo teste de caminhada usual de 15 pés conforme metodologia de Cruz-Jentoft et al., (2010). O 
idoso que possuir apenas baixa massa magra será classificado como pré sarcopênicos, aquele com baixa massa muscular e força ou função muscular como sarcopênicos e 
o idoso com baixas massa, força e função muscular serão classificados como sarcopênicos severo. d) Fragilidade: O screening de fragilidade será realizado pelo 
questionário FiND, proposto por Cesari et al., (2014). Já a avaliação da Fragilidade utilizar-se-á o protocolo proposto por Fried et al., (2001) onde avaliar-se-ão a perda de 
peso não intencional, exaustão, força muscular, velocidade de caminhada e nível de atividade física. Dos 5 critérios citados, o idoso que não pontuar será classificado 
como robusto, aquele que for pontuado em 1 ou 2 critérios será classificado como pré frágil e aquele com 3 ou mais critérios, como frágil; Exaustão: A avaliação da 
exaustão será realizada por 2 questões do questionário de depressão CES-D; Perda de Peso: A perda de peso será verificada por entrevista ao idoso. Aquele que relatar a 
perda de peso não intencional de 5 quilos ou mais no último ano, será pontuado para este critério de fragilidade; Nível de Atividade Física: O nível de atividade física será 
avaliado pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta. O idoso que for classificado como sedentário ou insuficientemente ativo será pontuado 
para este critério de fragilidade; Qualidade de Vida: A avaliação da qualidade de vida será realizada pela versão portuguesa do questionário WHOQOL-OLD 
(CHACHAMOVICH et al., 2008) ; g) Desfechos negativos de Saúde: Para avaliação dos desfechos negativos em saúde, será utilizado um inquérito em forma de entrevista 
para investigar se houve óbito, quedas e hospitalizações com suas causas durante o período de acompanhamento do estudo.; h) Avaliação alimentar: O consumo 
alimentar será avaliado por meio da aplicação de dois recordatórios 24 horas, por um nutricionista, em dias alternados contemplando um dia de semana e o outro de final 
de semana. Será registrado o tipo de alimento, forma de preparo, local e horário de consumo e quantidade em medidas caseiras, com auxílio de utensílios e álbum 
fotográfico para garantir a padronização da quantidade consumida (MONTEIRO ET AL., 2007). Posteriormente, estas medidas serão transformadas em gramas ou 
mililitros, com auxílio da tabela do álbum fotográfico para avaliação do consumo alimentar própria para este fim.  A partir dos dados de consumo, obtidos com auxílio do 
software de análise de dietas software AVANUTRI versao 3.1.1, será avaliada a ingestão calórica, de carboidratos, proteínas, lipídios totais, lipídios monoinsaturados, poli-
insaturados, saturados, colesterol e fibras. Os dados de consumo alimentar serão avaliados com base na I Diretriz sobre o consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular e 
nas recomendações estabelecidas pelo Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (AMDR), sendo utilizados os valores de referência preconizados para adultos, uma 
vez que não existem valores de referência específicos para idosos (FULGONI, 2008; IOM, 2002; SANTOS et al.,2013) Análise estatística: Os dados serão tabulados no 
programa Excel 2013 e analisados no programa estatístico SPSS versão 17.0 para Windows (IBM Corp, Armonk, NY). As características amostrais serão mensuradas por 
média e desvio-padrão ou percentual. A comparação entre os grupos etários (60-70 anos; 71-80 anos e >81 anos), entre as classificações de sarcopenia (pré-sarcopênico, 
sarcopênico e sarcopênico severo) e das classificações de fragilidade (robusto, pré-frágil e frágil) será realizada por Análise de Variância de uma entrada (ANOVA one 
Way). Após teste de Shapiro-Wilk utilizar-se-á, a partir da normalidade da amostra, testes de correlação de Pearson ou Spearman entre as variáveis independentes 
(sarcopenia e fragilidade) com as variáveis sociodemográficas, qualidade de vida e avaliação alimentar. Para verificar o grau de concordância entre os questionários de 
rastreio (SARC-F e FiND) com o diagnóstico de sarcopenia e fragilidade, será feito análise de Bland-Altman. Resultados esperados: Possivelmente encontraremos alto 
percentual de sarcopênicos e frágeis na população da cidade de Juiz de Fora, o qual poderá estar ligado a uma alimentação deficiente em proteínas, vitamina D e vitamina 
C. Os resultados poderão ajudar a entender o perfil do idoso de Juiz de Fora e os mesmos serão aconselhados sobre melhora na dieta e a importância da prática de 
exercícios físicos. Viabilidade econômica financeira: Todos os custos relacionados ao projeto serão de responsabilidade do pesquisador sendo perfeitamente viável a sua 
realização.
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PROJETO:Tecnologia e Persuasão: Uma análise do uso, percepção e eficácia de elementos de persuasão em tecnologias web e mobile

Cronograma:
- Fevereiro e Março - 2020) Revisão da Literatura;  - (Abril e Maio - 2020) Identificação e seleção de tecnologias web e mobile;  - (Junho - 2020) Categorização dos 
elementos de persuasão;  - (Julho e Agosto - 2020) Elaboração do plano de avaliação do uso, percepção e eficácia dos elementos de persuasão; - (Setembro e Outubro - 
2020) Execução da avaliação;  - (Novembro - 2020) Análise dos resultados;  - (Dezembro e Janeiro - 2021) Elaboração de proposta de artefato computacional para apoiar 
a capacitação da população na identificação de elementos de persuasão nas novas tecnologias.

Descrição do Plano de Trabalho
As tecnologias sempre influenciaram nossas vidas e como as conduzimos, mas, na maior parte, seus efeitos sobre nossas atitudes e comportamentos foram secundários, e 
até mesmo acidentais. Por exemplo, automóveis e as estradas ajudaram a criar os subúrbios, mas não foram inventados com a intenção de convencer dezenas de milhões 
de pessoas a irem ao trabalho todos os dias. As planilhas de computador anteriores nos deram as habilidades necessárias para modelar decisões financeiras futuras, mas 
não nos aconselharam a tomar ações específicas ou a recompensar-nos pelo que seus designers poderiam considerar como "boas" escolhas. Da mesma forma, sempre 
houve persuasores humanos na sociedade, mestres da retórica capazes de mudar nossas mentes, ou pelo menos nossos comportamentos (Berdichevsky et al., 1999). As 
técnicas de persuasão no decorrer da história tiveram papel preponderante em guerras, genocídios e na imposição de frames de mundo que privilegiam interesses de 
pequenos grupos poderosos. Apenas recentemente surgiram tecnologias ativamente persuasivas, artefatos criados principalmente para alterar as atitudes e 
comportamentos de seus usuários. Como resposta, vários estudos no campo da interação humano-computador (HCI) começaram a focar a atenção em formas de 
ƛƴǘŜǊŀœńƻ ǇŜǊǎǳŀǎƛǾŀΣ ƻƴŘŜ ƻ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ ǳƳ Řƻǎ Řƻƛǎ ŀƎŜƴǘŜǎ ŜƴǾƻƭǾƛŘƻǎ ƴƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻΣ ŀ ǎŀōŜǊΣ ƻ ŀǊǘŜŦŀǘƻ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻΣ Ş ŀ ŘŜ άƻǊƛŜƴǘŀǊέ ŀǎ ŀǘƛǘǳŘŜǎ Ŝ κ ƻǳ 
comportamentos do outro agente (o usuário) de acordo com uma direção predefinida (Lieto et al., 2014). Artefatos digitais são percebidos como atores sociais, ou seja, 
que provocam respostas sociais e envolvimento emocional por parte de seus usuários, podendo aplicar estratégias de persuasão semelhantes às usadas na interação 
humano-humano (Lieto et al., 2014; Fogg, 2003). De maneira geral, tecnologia persuasiva é a classe geral de tecnologias que aplica propositalmente princípios de 
persuasão - princípios de credibilidade, confiança, reciprocidade, autoridade e similares - em mídias interativas, a fim de mudar as atitudes e o comportamento de seus 
usuários (Fogg, 2003). As novas tecnologias levam a aplicação destes princípios a um novo patamar (Gena et al., 2019), uma vez que coletam dados incessantemente que 
as tornam capazes de estabelecer perfis muito precisos de seus usuários. Os defensores desse tipo de tecnologia apontam a nobre tarefa das tecnologias persuasivas. A 
ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ƴńƻ Ş Ƴŀƛǎ ŜƴŎŀǊŀŘŀ ŎƻƳƻ ǳƳŀ ŦŜǊǊŀƳŜƴǘŀ ƴŜǳǘǊŀΣ Ƴŀǎ ŎƻƳƻ ƳŜƛƻ ŘŜ  ŀƭŎŀƴœŀǊ ƻōƧŜǘƛǾƻǎ άƳƻǊŀƛǎέ ŎƻƳƻ ǎŀǵŘŜΣ ǎŜƎǳǊŀƴœŀΣ ǎǳǎǘŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘŜ Ŝ ŀŦƛƴǎΦ /ǊƝǘƛŎŀǎ 
argumentam, no entanto, que esse modo de "moralizar" a tecnologia suscita muitas preocupações éticas. A linha entre a persuasão e manipulação é tênue. Pode-se até 
argumentar que a tecnologia persuasiva pode ser considerada como a implementação de um paternalismo tecnológico, que conflita com o ideal de uma escolha livre e 
autônoma do indivíduo (Andreas, 2012). Neste sentido o  principal objetivo desta pesquisa é analisar o uso, percepção e eficácia de elementos de persuasão em 
tecnologias web e mobile. Esta análise busca contribuir para o entendimento de algumas questões como: Em que medida elementos de persuasão são usados nas 
tecnologias utilizadas pela população? Em que medida a população está consciente de tais artifícios? Em que medida a tentativa de persuasão é eficaz? A partir desta 
análise, espera-se possibilitar a construção de um artefato computacional para apoiar a capacitação da população na identificação de elementos de persuasão nas 
tecnologias que eles interagem e assim, possam exercer em maior medida sua autonomia e livre arbítrio em relação às suas escolhas e visão de mundo. A abordagem 
metodológica considerada para o desenvolvimento desta pesquisa é a Design Science (DS). A metodologia DS visa produzir conhecimento sobre como projetar (Dresh et 
al., 2015), gerar insights e entender um campo de pesquisa pouco explorado. A pesquisa baseada no DS propõe soluções para problemas práticos e também contribui 
para o aprimoramento de teorias. As etapas da pesquisa incluirão: Revisão da Literatura; Identificação e seleção de tecnologias web e mobile; Categorização dos 
elementos de persuasão; Elaboração do plano de avaliação do uso, percepção e eficácia dos elementos de persuasão; Execução da avaliação; Análise dos resultados; 
Elaboração de proposta de artefato computacional para apoiar a capacitação da população na identificação de elementos de persuasão nas novas tecnologias. O projeto 
possui viabilidade econômico-financeira, uma vez que todas as ferramentas necessárias ao desenvolvimento do projeto são livres e gratuitas. Referências: Berdichevsky, 
Daniel, and Erik Neuenschwander. "Toward an ethics of persuasive technology." Communications of the ACM 42, no. 5 (1999): 51-58. Dresch, A., Lacerda, D. P., & Júnior, 
J. A. V. A. (2015). Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Bookman Editora. Fogg, B.J. (2003). Persuasive Technology: Using 
Computers to Change what we Think and Do. Amsterdam: Morgan Kaufmann.  Gena, Cristina, Pierluigi Grillo, Antonio Lieto, Claudio Mattutino, and Fabiana Vernero. 
"When Personalization Is Not an Option: An In-The-Wild Study on Persuasive News Recommendation." Information 10, no. 10 (2019): 300. Lieto, Antonio, and Fabiana 
±ŜǊƴŜǊƻΦ ϦLƴŦƭǳŜƴŎƛƴƎ ǘƘŜ ƻǘƘŜǊǎΩ ƳƛƴŘǎΥ !ƴ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭ ŜǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜ ǳǎŜ ŀƴŘ ŜŦŦƛŎŀŎȅ ƻŦ ŦŀƭƭŀŎƛƻǳǎπǊŜŘǳŎƛōƭŜ ŀǊƎǳƳŜƴǘǎ ƛƴ ǿŜō ŀƴŘ ƳƻōƛƭŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎΦϦ 
όнлмпύΦ {ǇŀƘƴΣ !ƴŘǊŜŀǎΦ Ϧ!ƴŘ ƭŜŀŘ ǳǎ όƴƻǘύ ƛƴǘƻ ǇŜǊǎǳŀǎƛƻƴΧΚ tŜǊǎǳŀǎƛǾŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎȅ ŀƴŘ ǘƘŜ ŜǘƘƛŎǎ ƻŦ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦϦ {ŎƛŜƴŎŜ ŀƴŘ ŜƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎ ŜǘƘƛŎǎ муΣ ƴƻΦ п όнлмнύΥ 
633-650.
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PROJETO:REPRESENTAÇÕES RACIAIS NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO NEGRO E SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO EM 
MACAPÁ-AP

Cronograma:
- Revisão Bibliográfica -  01/02/2020 a 31/03/2020 - Pesquisa de materiais publicitários e jornalísticos que proporcionem representação do negro no Brasil  01/04/2020 a 
31/05/2020 - Pesquisa e seleção das escolas-objeto de pesquisa -  01/06/2020 a 06/06/2020 - Mobilização e formação dos grupos de pesquisa em cada escola - 
07/06/2020 a 20/06/2020 - Realização das entrevistas nas escolas -  22/06/2020 a 30/06/2020 - Transcrição, organização e análise das entrevistas realizadas - 
01/07/2020 a 31/08/2020 - Redação de artigos com os resultados iniciais para submissão em periódicos - 01/09/2020 a 31/10/2020 - Análise, Discussões e Resultados - 
01/11/2020 a 30/11/2020 - Redação final - 01/12/2020 a 31/12/2020 - Construção de artigos e capítulos para publicação e/ou participação em eventos científicos - 
01/01/2021 a 31/01/2021

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: Exitem diversos autores que ainda discordam sobre a existência da discriminação racial no Brasil. A simples existência dessa dúvida, apesar dos diversos 
estudos e pesquisas que demonstram a vulnerabilidade socioeconômica do negro no Brasil, aponta para o perigo dessa situação, conforme explica a procuradora de 
Wǳǎǘƛœŀ Ŝ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜ Řƻ /ƻƴǎŜƭƘƻ bŀŎƛƻƴŀƭ Řƻ aƛƴƛǎǘŞǊƛƻ tǵōƭƛŎƻΣ aŀǊƛŀ .ŜǊƴŀŘŜǘŜ CƛƎǳŜǊƻŀΥ άƻ ǊŀŎƛǎƳƻ Ş ǳƳ ƎǊŀƴŘŜ ŘŜǎŎƻƴƘŜŎƛŘƻ Řƻ ǇƻǾƻ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻ Ŝ Řŀǎ ƛƴǎǘƛǘǳƛœƿŜǎ 
ŘŜǎǘŜ ǇŀƝǎΦ !ǎ ǇŜǎǎƻŀǎ ƴńƻ ŎƻƴƘŜŎŜƳ ƻ ŎƻƴŎŜƛǘƻ ŜΣ ǇƻǊ ƛǎǎƻΣ ŀŎƘŀƳ ǉǳŜ ŜƭŜ ƴŜƳ ŜȄƛǎǘŜέ όtb¦5Σ нлмрύΦ !ƛƴŘŀ ǎŜƎǳƴŘƻ CƛƎǳŜǊƻŀΣ ŎƻƴƘŜŎŜǊ Ŝ ŀŘƳƛǘƛǊ ŀ ŜȄƛǎǘşƴŎƛŀ Řŀ 
discriminação racial é fundamental para identificar os mecanismos institucionais que determinam a reprodução do racismo no Brasil. Diante dessa realidade, 
pesquisadores como Pedrinho Guareschi (1991) apontam que um dos caminhos para solucionar essa questão e conscientizar a sociedade sobre a prática do racismo passa 
pela utilização dos meios de comunicação social enquanto veículos de Educação. Segundo o autor, estudos acerca da influência dos meios de comunicação na sociedade 
são extremamente relevantes, uma vez que a comunicação perpassa e encontra-se presente em vários espaços e dimensões da realidade atual. Nesse sentido, os meios 
de comunicação do país podem, de acordo com sua capacidade de informar a população, e devem contribuir para que o racismo seja reconhecido e combatido pela 
sociedade de forma a cessar o processo de exclusão e marginalização social e econômica do negro. Mas não é isso que acontece na prática. É o que aponta o estudo 
άLƳǇǊŜƴǎŀ Ŝ wŀŎƛǎƳƻΥ ǳƳŀ ŀƴłƭƛǎŜ Řŀǎ ǘŜƴŘşƴŎƛŀǎ Řŀ ŎƻōŜǊǘǳǊŀ ƧƻǊƴŀƭƝǎǘƛŎŀέΣ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻ ǇŜƭŀ !b5L Σ ƻǊƎŀƴƛȊŀœńƻ Řŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ŎƛǾƛƭ ǉǳŜ ŀǘǳŀ ƴƻ .Ǌŀǎƛƭ ŘŜǎŘŜ мффл ƴŀǎ 
áreas de Infância e Juventude, Inclusão e Sustentabilidade e Políticas de Comunicação. O estudo, além de ter o respaldo da ANDI, organização idônea com atuação de 
referência na sociedade brasileira, contou com apoio da Fundação Ford e Fundação W. K. Kellogg, reforçando a confiabilidade em seus resultados. O estudo destaca que o 
estado do Amapá é um dos menos mencionados quando o tema é ligado a questões raciais, sendo citado, em média, 2,5% das notícias analisadas no período de 4 anos 
(ANDI, 2012). Esse contraste torna-se ainda maior ao analisarmos a proporção de negros no estado do Amapá, de acordo com o IBGE. São 78,9% da população total do 
estado (FRANCISCO, 2016), número muito superior ao nacional, 53,6% (IBGE, 2015). Por esse motivo, estudos dessa natureza, como o proposto com a presente pesquisa, 
mostram-se extremamente necessários para a promoção da consciência social sobre o racismo, para a ampliação da participação positiva do negro na mídia e para os 
avanços das pesquisas acadêmicas sobre as relações étnico-raciais no estado e no país. 2 PROBLEMA DE PESQUISA: Considerando a histórica vulnerabilidade dos negros 
no Brasil e na Guiana Francesa, resultado de heranças como escravidão, colonização e discriminação; considerando a função social dos veículos de comunicação e sua 
influência na formação da opinião pública; e, ainda, considerando a influência da Guiana Francesa na cultura e comportamento da população do Amapá enquanto área de 
fronteira, surge a pergunta norteadora do presente projeto de pesquisa: Como a representação midiática do negro influencia a discriminação racial na Guiana Francesa e 
no Brasil, em especial no contexto escolar? 3 OBJETIVOS: a. Objetivo Geral: Analisar como a representação midiática do negro, em conteúdos publicitários e 
jornalísticos, influencia a discriminação racial entre a população do Brasil, com foco no contexto escolar da cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. b. Objetivos 
Específicos: - Identificar e analisar os conteúdos midiáticos publicitários e jornalísticos que trazem uma representação do negro a partir dos meios de comunicação 
utilizados no Brasil, proporcionando uma atualização e ampliação de análise realizada em pesquisas anteriores;  - Compreender como as representações midiáticas do 
negro influenciam a discriminação racial no contexto escolar do Brasil, a partir de escolas em Macapá - AP; - Sugerir contribuições das áreas de Comunicação Social e 
Educação no sentido de promover maior igualdade racial nos contextos estudados.  4 METODOLOGIA: Esta é uma proposta de pesquisa qualitativa, que, segundo 
Goldenberg (2004), é utilizada por cientistas que são, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de suas pesquisas, e procuram compreender valores humanos, só observados 
dentro de um contexto, como crenças, sentimentos e emoções. Nesse caminho, em uma primeira fase, realizaremos atividade de natureza exploratória, que, de acordo 
com Triviños (1995), é um recurso metodológico que possibilita ao investigador aumentar sua experiência e informação em torno do fenômeno a ser investigado, 
buscando maiores conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa de natureza descritiva ou experimental. Nessa fase, identificaremos autores e pesquisadores 
que abordam a temática racial relacionada às práticas da mídia no Brasil, com objetivo de identificar estudos que analisam o comportamento dos meios de comunicação 
com relação ao racismo. Também realizaremos pesquisa no sentido de identificar os principais teóricos e estudiosos das Relações Étnico-Raciais, da Comunicação Social e 
da Educação, buscando compreender as contribuições dessas áreas para a promoção da igualdade racial. Ainda nessa fase, realizaremos revisão bibliográfica do material 
encontrado, com intuito de reunir e organizar fundamentos teóricos e científicos que servirão de base para o estudo desenvolvido, através da discussão entre pensadores 
e pesquisadores das áreas elencadas neste estudo.  Na próxima etapa desta pesquisa, serão identificados e analisados os conteúdos informativos e publicitários 
veiculados pelos canais de mídia acessados no Brasil, disponíveis de forma on-line através da internet, que, de forma direta ou indireta, proporcionem uma representação 
do negro naquela sociedade, e considerando estudos já realizados no país, de forma a atualizar e expandir as análises existentes, contemplando novos conteúdos 
midiáticos a serem analisados. Uma vez organizados, todos os materiais selecionados serão submetidos a uma análise de conteúdo detalhada, voltada para uma 
observação qualitativa do conteúdo de comunicações (textos, entrevistas, imagens, entre outros). Dessa forma, embora tenha suas origens na pesquisa quantitativa, essa 
análise de conteúdo busca a interpretação de materiais de caráter qualitativo (Minayo, 1998). A próxima etapa desta pesquisa ocorrerá no contexto escolar na cidade de 
Macapá, capital do estado do Amapá. Serão escolhidas duas escolas, sendo uma em área central e outra em área periférica, de forma a possibilitar o contato com 
diferentes classes sociais de estudantes e professores. Imbuídos nesse pensamento, essa fase do trabalho fundamenta-se na pesquisa participativa.  Enquanto 
ferramentas de pesquisa, realizaremos entrevistas semiestruturadas com grupos de alunos e professores nas escolas, conforme explicado anteriormente, a partir da 
formação de grupos compostos de maneira aleatória, com a preocupação de refletir a proporção racial de cada localidade. Serão formados grupos de alunos e professores 
de forma distinta, de forma a proporcionar maior liberdade na manifestação de pensamentos durante as abordagens. Pretendemos, através dessa metodologia, ter 
contato com as diferentes realidades contempladas nas formações dos grupos pesquisados, mergulhar nessas realidades e compreender suas vivências e particularidades. 
A partir daí, pretendemos compreender como as representações midiáticas do negro interferem na percepção racial desses grupos e como a escola trabalha as questões 
étnico-raciais a partir dessas percepções midiatizadas. Todas as interações serão gravadas, em áudio e/ou vídeo, mas a identificação das escolas estudadas e dos sujeitos 
participantes desta pesquisa será omitida, de forma a garantir total liberdade de manifestação de ideias e pensamentos, sem qualquer possibilidade de consequências 
negativas para quem quer que seja. 5 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente projeto será custeado pelo professor proponente, com despesas gerais para a 
realização da pesquisa (deslocamentos, impressões, taxas de submissão, participação em eventos, etc.) orçadas na ordem de R$ 5.000,00.
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PROJETO:O ESTADO DE EXCEÇÃO E A EMERGÊNCIA DO SISTEMA PENAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Cronograma:
Atividades	FEV/2020	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12  Jan  FEV  Projeto	x												 Início da pesquisa	x	 x 											 Leituras básicas e levantamento de 
dados	x	x	x	x	x	x	x	x					 Organização de capítulos e discussão teórica			x	x	x	x	x	x		x	x	x	 Palestra na Instituição						x					x		 Relatórios 
Trimestrais				x				x			x		 Submissão Edital da Pesquisa									x				 Análise dos resultados						x	x	x	x			x	 Apresentação em eventos 
científicos							x		x		x		 Publicações externas					x			x				x	 Entrega de Relatório Final													x

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A sociedade contemporânea através de sua intrínseca complexidade tende a investigação das estruturas de poder e dos múltiplos discursos incidentes em 
suas mais diversas esferas sob uma perspectiva multifacetária. No Brasil, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, instaurou-se um novo paradigma, 
estabelecendo-se o Estado Social e Democrático de Direito, comprometido com uma sociedade plural e sem preconceitos, cujo princípio fundamental consiste na 
efetivação da dignidade da pessoa humana. Surge, em contrapartida, a preocupação em fazer a construção e a leitura da dogmática penal à luz da Constituição, a fim de 
adequar o discurso jurídico a realidade social, o que acaba provocando grandes rupturas ao sistema até então vigente. Portanto, investiga-se que na atualidade o sistema 
de justiça criminal, tem, por muitas vezes, agido de forma violenta e degradante, desrespeitando postulados constitucionais fundamentais, o que acaba por desencadear 
uma crise de legitimidade do exercício do poder punitivo. Diante de tal circunstância, nem sempre o sistema penal brasileiro, vem atuando na concretização do valor 
constitucional da dignidade da pessoa humana, atingindo diversos estratos da população, por vezes, determinados inimigos do Estado. Esse tratamento somente poderia 
ser legitimado sob a ótica do Direito penal do inimigo, porém, seus postulados não correspondem à ordem constitucional brasileira, mas, ao contrário, a excepcionam. A 
liberdade não é uma prerrogativa humana, mas sim uma essencialidade da vida, sendo tolhida nos Estados de Exceção. Jakobs analisa uma bifurcação/dissociação 
subjetiva no direito penal: para as pessoas comuns, que eventualmente tenham cometido um erro, opera o direito penal do cidadão, com todas as garantias e direitos 
inerentes à pessoa humana; para os inimigos sociais, considerados aqueles que devem ser impedidos de destruir o ordenamento jurídico, na medida em que não 
oferecem uma segurança cognitiva a respeito de seu próprio comportamento, intercede o direito penal do inimigo, ausentes, flexibilizadas ou atenuadas as garantias 
inerentes ao conceito de pessoa humana. No direito penal, não é muito difícil constatar uma certa tendência à generalização da exceção. Na prática, especialmente visível 
ƴƻ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻΣ ŀ ǎŜƭŜǘƛǾƛŘŀŘŜΣ ŀ ŜȄŎƭǳǎńƻ Ŝ ŀ ǾƛƻƭşƴŎƛŀ ǇǊƻŘǳȊƛŘŀǎ Ŝ ŀƭƛƳŜƴǘŀŘŀǎ ǇŜƭƻ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ άƴƻǊƳŀƭέ Řƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇŜƴŀƭΦ h ǇŀǇŜƭ Řƻ 5ƛǊŜƛǘƻ tŜƴŀƭΣ ƴŜǎǎŀ 
perspectiva atual deve ser o de procurar desenvolver constantemente instrumentos internos de auto-reflexão, crítica e renovação. Caso contrário, ao invés de combater 
perigos e proteger a população, o direito penal é que se torna, inevitavelmente, o verdadeiro inimigo do cidadão. O Estado democrático de direito é a forma assumida 
pela maioria dos Estados atuais. No Brasil, a Constituição da República de 1988 elege esta forma e introduz a dignidade humana como valor fundamental, informador e 
norteador de toda ordem jurídica. Prevê, ainda, direitos e garantias fundamentais e diversos mecanismos de efetivação, como a aplicabilidade imediata destes e o 
controle constitucionalidade de normas. Incluem-se, entre esses direitos e garantias, a vedação de penas cruéis, desumanas ou degradantes, erigindo-se o princípio da 
humanidade das penas, a legalidade, a culpabilidade, o devido processo legal, todos eles compondo o modelo garantista brasileiro, que não se identifica plenamente pelo 
defendido por Ferrajoli, mas por este pode ser norteado. O sistema penal analisado na perspectiva de conjunto de agências criminalizadoras que atuam na edição das 
normas, bem como concretamente, tanto se afastando das regras constitucionais e infraconstitucionais quanto as implementando. Essa perspectiva, guiada pela 
complexidade das relações entre norma, discursos e realidade, permitiu discriminar que o estado de exceção é instituído pelo sistema penal tanto mediante a edição de 
leis penais quanto pela atuação concreta desrespeitando o ordenamento jurídico posto. Essas aberturas à excepcionalidade decorrem do tratamento de indivíduos como 
inimigos, ou seja, não-cidadãos, selecionando determinados tipos de autor, outros em relação à sociedade, e combatendo-os, neutralizando-os. O sistema penal que 
promove uma abertura ao estado de exceção, ou seja, que desconsidera a proteção estatal dos indivíduos, está relacionado a emergências como o terrorismo, a 
criminalidade organizada, o narcotráfico, a imigração ilegal, entre outras. Nas sociedades contemporâneas, contudo, o estado de exceção encontra-se fortemente 
associado ao próprio estado de direito, com a constante adoção de práticas que vulneram o ordenamento jurídico e os procedimentos democráticos. Giorgio Agamben 
define o estado de exceção como a própria liminaridade do sistema, ou seja, uma zona topológica de indistinção entre norma e realidade, em que a própria norma pode 
ditar a exceção quando desconsidera o indivíduo como dotado de direitos fundamentais constitucionalmente previstos. O pensamento de Agamben acerca do estado de 
exceção dialoga com as teorias formuladas por Carl Schmitt e Walter Benjamin, cujos estudos sobre o tema desabrocharam na primeira metade do século XX, isto é, no 
período em que eclodiu no mundo o totalitarismo a partir de movimentos como o nazismo e o fascismo.O estado de exceção surge então como maneira de suspensão 
dos direitos individuais e coletivos, quando se visualiza a existência de um grupo social que represente algum tipo de perigo. Possibilita-se assim a retirada dos 
adversários - inimigos do sistema, em especial em relação àqueles que representam qualquer tipo de ameaça política. A seleção e a adoção de políticas de combate a 
ƛƴƛƳƛƎƻǎ ŜƭŜƛǘƻǎ ǇŜƭƻ ŜǎǘŀŘƻ ƎŀƴƘŀ ŜǎǇŀœƻ ŜƳ ŘƛǎŎǳǊǎƻǎ ǉǳŜ ǘŜƴǘŀƳ ƭŜƎƛǘƛƳŀǊ ŜǎǎŜ ƳƻŘŜƭƻ ŘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴœńƻΦ h ŀƭŜƳńƻ DǸƴǘƘŜǊ WŀƪƻōǎΣ ƴŀ ŘŜŦŜǎŀ ŘŜ ǎǳŀ ǘŜƻǊƛŀ Řƻ ά5ƛǊŜƛǘƻ 
tŜƴŀƭ Řƻ LƴƛƳƛƎƻέΣ ǉǳŜ ŀǇŀǊŜŎŜ ŜƳ ǳƳ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ŘŜ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜƳƻŎǊłǘƛŎƻ ŘŜ ŘƛǊŜƛǘƻ ŎƻƳ ŀ ǇǊŜǘŜƴǎńƻ ŘŜ ƻŦŜǊŜŎŜǊ ƭŜƎƛǘƛƳƛŘŀŘŜ ŀ ƳƻŘŜƭƻ ŘŜ 9ǎǘŀŘƻ ŀǘǳŀƭΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻ ǳƳ 
Estado de Exceção. O objetivo geral é, portanto, analisar a dinâmica política da sociedade a partir do Direito Penal, dialogando com os fenômenos jurídicos e políticos que 
ocorrem nos Estados constitucionais contemporâneos, dentre eles o Estado o Exceção. Os objetivos específicos residem em: realizar uma revisão crítica; fornecer as bases 
teóricas para a compreensão da dinâmica política jurídica no Estado Democrático de Direito; desenvolver a reflexão científica motivadora da produção de conhecimentos 
jurídicos ensejadores de novos processos de criação do direito. Para tanto, como aporte metodológico faz-se-á um estudo sobre a utilização do estado de exceção como 
paradigma de governo na atualidade. Assim, como referencial metodológico busca-se o pensamento de Giorgio Agamben e Carl Schimtt. Na esfera do Direito Penal do 
Inimigo, Gunther Jakobs, buscando uma reflexão a partir de situações ocorridas no Estado Democrático de Direito Brasileiro. O tipo de pesquisa será exploratória, 
documental e descritiva. Nessa construção inicialmente se fará uma revisão da literatura que examina e define a historicidade da Democracia, do Estado de Exceção e do 
Direito Penal. Portanto, procurar-se-á analisar o Estado Democrático de Direito, o Estado de Exceção e o papel do Direito Penal na dinâmica política da sociedade.  Diante 
da viabilidade econômico-financeira e considerando os objetivos específicos do referido projeto através de análise bibliográfica e documental, em sua vertente basilar, e 
tendo em vista a justificativa de acordo com a viabilidade financeira e estrutura necessária à realização da pesquisa, a ser realizada na capital Natal, entende-se que a 
Lƴǎǘƛǘǳƛœńƻ 9ǎǘłŎƛƻ ς ¦ƴƛŘŀŘŜ !ƭŜȄŀƴŘǊƛƴƻ π ŀǇǊŜǎŜƴǘŀ ƛƴŦǊŀπŜǎǘǊǳǘǳǊŀ ŀŘŜǉǳŀŘŀ ǇŀǊŀ ŀ ŜȄŜŎǳœńƻ Ŝ ŎǳƳǇǊƛƳŜƴǘƻ Řŀǎ ŜǘŀǇŀǎ Řŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀΦ
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мȏ ¢ǊƛƳŜǎǘǊŜ лмκлнκнл Ł олκлпκнл ς 9ǘŀǇŀ 9ȄǇƭƻǊŀœńƻ Řƻǎ !ǘƻǎ .ƛƭŀǘŜǊŀƛǎ Ŝ  wŜǾƛǎńƻ ŘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊŀ 9ǘŀǇŀ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ƴŀ  ŎƻƭŜǘŀ Řƻǎ ŀǘƻǎ ōƛƭŀǘŜǊŀƛǎ ŦƛǊƳŀŘƻǎ ŎƻƳ ŀ /Ƙƛƴŀ ƴƻ 
Sítio eletrônico do Ministério das Relações Exteriores, a pré-análise qualitativa para o agrupamento em áreas temáticas. Nessa fase também  será feita coleta de atos com 
outros atores estratégicos brasileiros para a testagem de uma possível hipótese nula de que o padrão de ratificação é idêntico para todos os países ou um grupo deles. A 
ǊŜǾƛǎńƻ ŘŜ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ǎŜǊł ǎƻōǊŜ ŀǎ ǊŜƭŀœƿŜǎ ǎƛƴƻπōǊŀǎƛƭŜƛǊŀǎΦ  нȏ ¢ǊƛƳŜǎǘǊŜ лмκлрκнл Ł омκлтκнл ς 9ǘŀǇŀ Řŀ !ƴłƭƛǎŜ ǉǳŀƭƛπǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŀ Řƻǎ ŀǘƻǎ ǇƻǊ łǊŜŀǎ ǘŜƳłǘƛŎŀǎ {ŜǊł 
executada a leitura qualitativa dos atos e a separação nas áreas temáticas estipuladas: : i) recursos naturais e energéticos; ii) ciência, tecnologia e indústria estratégica; iii) 
comércio e finanças; iv) diplomacia (multilateralismo); v) saúde e fito sanidade; e vi) educação e cultura. Nessa fase será realizada a revisão de literatura sobre atores que 
interferem nos processos de formulação e decisão em política externa, sobretudo o legislativo. Primeiro artigo científico será enviado para revista com qualis Capes.  3º 
Trimestre 01/08/20 à 31/10/20 Etapa - Análise dos atores envolvidos no trâmite legislativo dos acordos  A partir dos resultados das etapas anteriores, serão estabelecidos 
os padrões de celebração e ratificação por gestão presidencial e a identificação dos atores relevantes nesse processo, como grupos de interesse no Parlamento, setores 
específicos da sociedade civil, opinião pública, etc e como esses atores interferem na política de ratificação.  4º Trimestre 01/11/20 à 31/01/21 Etapa das Inferências e 
correlações  Fase final da pesquisa dedicada ao estabelecimento de inferências explicativas  que assegurem o caráter empírico do estudo. Envio do segundo artigo para 
publicação em revista com Indexação A na Capes.

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: Uma breve olhar em gráficos de trocas comerciais e em números de investimento direto de capital chinês no Brasil evidencia como as relações econômicas 
do país asiático com o país tupiniquim intensificaram-se nas últimas décadas, sobretudo na primeira do novo milênio. Entre os anos de 2000 a 2010, o fluxo de comércio 
entre os dois países cresceu de maneira que as exportações brasileiras, para o seu parceiro asiático, abandonaram um patamar de US$ 1,1 bilhão para chegar aos US$ 
30,8 bilhões (ACIOLY et al. 2011, p.315). Quanto às importações brasileiras, elas saíram de um baixo quantitativo de US$ 1,2 bilhão para atingir uma cifra de US$ 25,6 
bilhões (ACIOLY et al. 2011 p. 315). Uma consequência dessa intensificação de fluxos comerciais foi a alteração no quadro de maiores parceiros comerciais brasileiros, que 
por muito tempo tinha os Estados Unidos da América -EUA- no topo. Com essa intensificação de comércio, desde 2009, a China passou a ser o maior parceiro comercial 
brasileiro. No plano das relações internacionais, entendida aqui como espaço de convívio mútuo de condicionantes externos- do sistema internacional- e internos,- 
próprios da configuração política e social de cada Estado-nação- verificam-se ações e condutas conjuntas que legitimam a afirmação de que há uma concertação política 
maior entre os dois atores ora analisados. O aumento do número de acordos bilaterais celebrados entre os dois países, e a atuação internacional conjunta por meios de 
fóruns multilaterais como BRICs , OMC, e G-20, demonstram como Brasil e China intensificaram sua importância reciproca, sobretudo a partir dos anos 2000. Decerto que 
essa aproximação recebe como contribuição e reflete as demandas internas em ambos os países: de um lado o Brasil com uma nova realidade democrática pós-ditadura, 
com novos atores demandando responsividade governamental, tanto na agenda interna como na externa; e de outro lado, a China, reconfigurando sua plataforma 
econômica, e demandando cada vez mais mercados e insumos energéticos para sustentar seu vultoso crescimento. É caro duvidar que essa nova configuração das 
relações internacionais pós-Guerra Fria engranzou na politica internacional uma interdependência complexa entre o plano doméstico e o externo. O novo desenho que 
assumiu as relações internacionais, cada vez mais interligando os níveis da política doméstica e sua dinâmica, desautorizou aos formuladores e aos decision makers em 
ǇƻƭƝǘƛŎŀ ŜȄǘŜǊƴŀ ŘŜ ŜƴȄŜǊƎŀǊ ƻ 9ǎǘŀŘƻ ŀǇŜƴŀǎ ŎƻƳƻ ǳƳŀ άōƻƭŀ ŘŜ ōƛƭƘŀǊέΣ Ŝ ƛƴŎŜƴǘƛǾƻǳ ŀ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀœńƻ Řŀǎ ƛƴǎǘƛǘǳƛœƿŜǎ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎΣ ŘŜ ƎǊǳǇƻǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ Ŝ Řŀ ƻǇƛƴƛńƻ 
pública, no momento da formulação da conduta exterior. Nessa mesma linha, Putnam (1988), parte para o exame dos fatores internos que determinam as relações 
ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƛǎΦ tŀǊŀ ƛǎǎƻ ƻ ŀǳǘƻǊ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾŜǳ ŀ ƴƻœńƻ Řƻ άƧƻƎƻ ŘŜ Řƻƛǎ ƴƝǾŜƛǎέΣ ŘŜƳƻƴǎǘǊŀƴŘƻ ǉǳŜ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ŀ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ŜȄǘŜǊƴŀ ǎŜƧŀ ǇƭŜƴŀƳŜƴǘŜ ǎŀǘƛǎŦŀǘƽǊƛŀΣ Ş ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ 
que ela cumpra as exigências de dois patamares distintos de demandas: o nível I- o internacional-, e o nível II- o doméstico. Nesse sentido, podemos empreender esforço 
para analisar a política de ratificação dos acordos bilaterais firmados com a China de 1988 a 2018, avaliando como os setores diretamente beneficiados com a ratificação 
dos acordos e com a intensificação do fluxo de comércio e de investimento entre os dois países exercem influência no processo de implementação dos acordos 
internacionais celebrados. Nosso objetivo, assim se torna, compreender como os fatores domésticos, e sua dinâmica, funcionam como incentivos ou entraves a 
implementação dos acordos bilaterais brasileiros, firmados com a China, entre 1988 e 2018 2. Objetivo: Esse trabalho se apoia em evidências empíricas da ausência da 
prática de ratificação dos acordos bilaterais brasileiros, firmados com a China. Pesquisas preliminares de Souza (2010) e de Guimaraes & Hebling (2010) demostraram essa 
tendência. Esses últimos demostraram que dos 60 atos internacionais celebrados entre os dois atores, do ano de 1988 (pós-constituinte) a 2009, apenas 09 atos foram 
ratificados pelo Executivo. Souza (2010), respalda a percepção de que há uma diferença substancial entre o número de acordos bilaterais celebrados e aprovados pelo 
Congresso, e o número de atos efetivamente  ratificados pela Presidência da República. Os dados indicam que analisando as gestões presidenciais sem fazer distinção de 
primeiro e segundo mandatos, percebemos que há um aumento do número de atos celebrados e aprovados pelo Congresso Nacional que não é acompanhado pela 
tendência de ratificação dos acordos, como verificado na tabela 1.  Tabela 1: Atos Assinados e Ratificados por Gestão Presidencial e Porcentagem de Atos 
Implementados de Sarney até Lula da Silva Gestão	Atos Celebrados 	Atos Ratificados 	Porcentagem Implementada Sarney 	08 atos	                                                 02 
Atos	25%  Collor	04 atos	                                                  02 atos	50% Franco	16 atos	                                                    01 ato	6,25% FHC I	13 
atos	                                                  05 atos	38,46% FHC II	4 atos	                                                       0 atos	0 % Lula I	21 atos	                                                       0 atos	0% Lula 
II	08 atos	                                                       2 atos	25%  Embora haja um crescimento do número de atos celebrados entre os dois países, a ratificação por parte do 
Executivo brasileiro acontece em poucos casos, demonstrando um baixo grau de implementação. Esse distanciamento do número de atos celebrados para o número de 
atos ratificados, denota um baixo grau de implementação desses acordos, e desenvolveu-se paralelamente ao crescente ganho de poder econômico e político relativo da 
China no mundo, sobretudo na primeira década do novo milênio. Sendo assim, essa pesquisa tem o objetivo geral de explorar de que maneira os fatores domésticos 
funcionam como incentivos ou entraves a implementação dos acordos bilaterais brasileiros, firmados com a China, entre 1988 e 2018. Como objetivos específicos, 
pretende-se: i) expandir o recorte temporal da pesquisa, incluindo as gestões de Dilma Rousseff e Michel Temer;  ii) contribuir para o debate e a literatura sobre a 
intersecção de elementos domésticos e externos na condução da política externa; iii) lançar luz sobre a política de ratificação de acordos bilaterais do Brasil; iv) detectar os 
riscos para o Brasil de uma politica externa subjetiva e; v) incrementar  o know-how nacional sobre o a potência asiática. 3. Metodologia: O modelo teórico-metodológico 
da análise de dois níveis de Putnam (1988) será utilizado para compreender o sucesso de um acordo - sinônimo de ratificação. Sendo assim, a guisa de compreender os 
condicionantes internos que, individualmente, conjuntamente, ou mutuamente com fatores externos, favorecem ou entravam a ratificação brasileira dos acordos 
bilaterais firmados com a China, propomos a exploração dos incentivos que emanam da sociedade civil brasileira e de seus grupos de interesse. Um olhar atento nas áreas 
nas quais os acordos bilaterais são ratificados pela Presidência da República, possibilitará a identificação dos grupos beneficiados por meio de tais acordos ou, 
ǘŀƴƎŜƴŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ǇŜƭŀ ƛƴǘŜƴǎƛŦƛŎŀœńƻ Řƻ ŦƭǳȄƻ ŘŜ ŎƻƳŞǊŎƛƻ Ŝ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŜƴǘǊŜ ƻǎ Řƻƛǎ ŀǘƻǊŜǎΦ  CŀǎŜ aŜǘƻŘƻƭƽƎƛŎŀ L ς мϲ ¢ǊƛƳŜǎǘǊŜ LŘŜƴǘƛŦƛŎŀœńƻ Řƻǎ ŀǘƻǎ ŎŜƭŜōǊŀŘƻǎ Ŝ 
pré-análise  Fase Metodológica II- 2° Trimestre	Análise quali-quantitativa dos atos por áreas temáticas Fase Metodológica III- 3° Trimestre	Análise dos atores envolvidos 
no trâmite legislativo dos acordos  Fase Metodológica IV- 4° Trimestre	Identificação dos elementos-chave na política de ratificação A pesquisa se ampara no método 
qualitativo para explorar os acordos bilaterais brasileiros firmados com a China, e separa-los em grupos temáticos: i) recursos naturais e energéticos; ii) ciência, tecnologia 
e indústria estratégica; iii) comércio e finanças; iv) diplomacia (multilateralismo); v) saúde e fito sanidade; e vi) educação e cultura. A pesquisa quantitativa será relevante 
na quantificação dos acordos por aéreas temáticas e nas correlações estatísticas que a pesquisa propiciar. 4. Resultados Esperados: a) A ratificação se dá com maior 
intensidade em áreas temáticas que se beneficiam da intensificação do relacionamento, politico e econômico, entre os dois países.  b)  O aumento do número de acordos 
celebrados é uma consequência do aumento de poder relativo da China no mundo, mas que não são absorvidos pelo ordenamento jurídico pelas diferenças culturais e 
desconhecimento sobre o país asiático presentes na sociedade brasileira.  c)  O baixo grau de implementação é uma tendência geral da política externa brasileira no 
tempo abarcado pela pesquisa. 5. Viabilidade Técnica e Econômica: Os dados necessários para a execução da pesquisa se encontram no Sítio Eletrônico do Ministério das 
Relações Exteriores, na Divisão de Atos Internacionais. Ademais, o proponente deste projeto já dispõe de parcela significativa destes acordos arquivada. Demais 
instrumentos necessários são computador, internet, artigos e textos científicos a disposição do proponente. A pesquisa não requer recursos financeiros  ou instrumentos 
adicionais.
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π CŜǾŜǊŜƛǊƻΣ aŀǊœƻ Ŝ !ōǊƛƭΥ ǊŜǾƛǎńƻ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎŀ Řŀ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ǇŀǊŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ŀǎ ǾŀǊƛłǾŜƛǎ π aŀƛƻΥ tǊƛƳŜƛǊŀ ǇŀƭŜǎǘǊŀ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƴƻ ŜŘƛǘŀƭ ά5ŜǘŜǊƳƛƴŀƴǘŜǎ Řŀ tƻƭƝǘƛŎŀ 9ȄǘŜǊƴŀ {ǳƭπ
!ƳŜǊƛŎŀƴŀΥ ǾŀǊƛłǾŜƛǎ ǉǳŜ ƳƻƭŘŀƳ ŀ ŀǘǳŀœńƻ Řƻǎ 9ǎǘŀŘƻǎέ π WǳƴƘƻπWǳƭƘƻΥ !ƎǊŜƎŀǊ ƻǎ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ōŀƴŎƻǎ ŘŜ ŘŀŘƻǎ Řŀǎ ǾŀǊƛłǾŜƛǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘŀǎ Ŝ ŜƭŀōƻǊŀǊ ƻ ǇǊƛƳŜƛǊƻ ŀǊǘƛƎƻ ǇŀǊŀ 
submissão (a partir da revisão sistemática e da fala na palestra) - Agosto: Análises estatísticas dos dados necessárias para construir o RISAmP - Outubro e Setembro: 
!ƎǊŜƎŀǊ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻǎ Ŝ ǊƻŘŀǊ ŀ ŀƴłƭƛǎŜ ŘŜ ŎƻƴǘŜǵŘƻ Řƻǎ ǇŀƝǎŜǎ ǉǳŜ Ƴŀƛǎ ǇƻƴǘǳŀǊŜƳ ƴƻ wL{!Ƴt π bƻǾŜƳōǊƻΥ {ŜƎǳƴŘŀ ǇŀƭŜǎǘǊŀ άaŜŀǎǳǊƛƴƎ tƻǿŜǊ ǘƻ {Ŝǘ ǘƘŜ wŜƎƛƻƴŀƭ 
!ƎŜƴŘŀΥ wŜƭŜǾŀƴŎŜ LƴŘŜȄ ŦƻǊ {ƻǳǘƘ !ƳŜǊƛŎŀƴ tƻƭƛǘƛŎǎέ π 5ŜȊŜƳōǊƻπWŀƴŜƛǊƻΥ ŜƭŀōƻǊŀœńƻ Řƻ ŀǊǘƛƎƻ ŦƛƴŀƭΣ ŎƻƳ ǘƻŘƻ ƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ ǇŜƭƻ ǇǊƻƧŜǘƻΦ

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Quem está pautando a agenda de integração regional na América do Sul até aqui nessa década (2010-2018)? Esse projeto visa construir um indicador de 
poder regional, o Relevance Index for South American Politics (RISAmP), para responder essa pergunta. Evidências da literatura especializada da área sugerem que a ação 
do Estado na esfera regional é reflexo da agenda doméstica do governo, seus interesses e valores. O argumento do projeto é que o RISAmP conseguirá identificar as 
países sul-americanos que estão dotados de capacidade para pautar a agenda regional e influenciar o desenho institucional dos organismos propostos. A partir disso, 
minha hipótese principal é a de que Argentina, Brasil e Chile (não necessariamente nessa ordem) são os países que mais pontuam no RISAmP para essa década. Para 
construir o indicador, inicialmente revisarei a literatura sobre Potências Regionais do continente e sobre determinantes da Política Externa latino-americana, em busca de 
identificar as variáveis mais relevantes para destacar um país na região. Alguns palpites iniciais são que contariam para o RISAmP: variáveis tradicionais de medição de 
poder na Relações Internacionais, como capacidades materiais (medidas a partir de gasto militar, produção de ferro e de aço, consumo de energia, população urbana 
sobre população total), PIB per/capita e número de patentes registradas, e variáveis específicas que indicariam preponderância e destaque na região, como estabilidade 
institucional, relações comerciais com a China, com os Estados Unidos e com o resto da região. Identificadas as variáveis, utilizarei o software livre R para rodar as análises 
exploratórias e a análise fatorial que construirá o RISAmP. Bancos de dados de distintas fontes irão prover as informações necessárias (como Banco Mundial, V-Dem, 
Madison Project, etc) para essas análises estatísticas. Para testar a validade de meu indicador, proponho também a criação de uma versão para o contexto da criação do 
Mercosul, nos anos 1990, buscando saber se ele identifica Argentina e Brasil como maiores pontuadores, e outra versão para os anos 2010, no contexto da criação da 
Unasul, interessado em saber se Argentina, Brasil e Venezuela seriam os maiores pontuadores. O segundo esforço do projeto será uma análise qualitativa de discurso dos 
três países que apresentarem melhores pontuações no RISAmP, já que uma vez identificados os atores mais relevantes, resta agora buscar identificar o que esses 
propõem à agenda regional. Dessa etapa do estudo, emerge uma hipótese secundária: a partir da mudança de orientação de seus governos, Argentina, Brasil e Chile 
propõem uma agenda desmobilizadora da integração regional, o que pode ser visto nos rumos tomados pela Unasul, por exemplo. Para esta etapa, também utilizarei o 
software R, que recentemente tem se revelado uma ferramenta poderosa também para análise textual. O presente trabalho se justifica pela integração regional ser um 
dos temas mais caros à disciplina de Relações Internacionais (RI) na região. Em levantamento sobre as publicações em periódicos da área, Medeiros et al. (2016) 
identificam que 43,45% dos artigos publicados em períodos sul-americanos de RI tratam do campo da integração regional. Também em termos qualitativos, Melisa 
Deciancio (2016) aponta que as discussões do regionalismo latino-americano são pioneiras, tendo influenciado posteriormente outras regiões, o que faz com que essa 
seja uma das principais contribuições latino-americanas à agenda global das RI. Dessa forma, pensar a integração e a recente conjuntura da política regional constitui uma 
agenda relevante à disciplina de RI no Brasil e na América do Sul. Além disso, a proposta de criação do RISAmP tende a contribuir com o campo e ao avanço do 
entendimento do fenômeno da integração. Entender como se configura a política regional (gerando ou não ropostas/organismos de integração), a partir de que estímulos 
e por quais interesses é um desafio recorrente nas discussões do campo, e uma proposta como a do RISAmP, com parâmetros claros de mensuração e identificação dos 
principais atores regionais, seria um importante passo em descobrir quem são os atores relevantes nesse processo de criação de uma agenda regional. A partir disso, 
compreendendo os atores e seus respectivos interesses que pautam a orientação da política regional, alcança-se uma compreensão possível do atual contexto político da 
América do Sul.    Objetivos: - Construir o Relevance Index for South American Politics (RISAmP) para mensuração e identificação da relevância dos países da América do 
Sul na política regional; - Analisar a orientação e discursos de política externa dos países com melhores RISAmP (identificados como atores regionalmente mais relevantes) 
para o período 2010-2019, buscando compreender qual a agenda que esses imprimiam ao padrão de relacionamento regional em geral e à integração em particular; - 
Visualizar a agenda da política regional e da integração da América do Sul na corrente década (2010-2019), contribuindo ao campo de estudos que categoriza a integração 
a partir de paradigmas de abordagens e de concepções desse fenômeno por parte dos países envolvidos. Metodologia: A primeira etapa do projeto é uma ampla revisão 
bibliográfica da literatura recente sobre a integração regional sul-americana e os determinantes da atuação estatal nesse âmbito. Dessa etapa sairão as variáveis para a 
segunda, que irá compor o RISAmP (bancos de dados distintos e software para análise e processamento de dados será o R). Os testes de validade do indicador se dará a 
partir da análise retrospectiva de contextos cruciais da integração regional sul-americana (a criação do Mercosul e da Unasul), interessando saber se o RISAmP medirá 
corretamente quem naquele momento foi relevante na construção dos organismos regionais de interesse (justificados a partir de evidências históricas). A terceira e 
última etapa consistirá da análise de conteúdo do que os maiores pontuadores do RISAmP para a década de interesse estão propondo em discursos e documentos 
presidenciais, de chanceleres e diplomáticos. O software R também será o instrumento dessa etapa. Viabilidade econômico-financeira: O único custo do presente projeto 
é a remuneração do trabalho do pesquisador envolvido, já previsto no edital. O presente projeto de pesquisa não prevê outros custos econômicos ou financeiros para sua 
realização, dado que os materiais bibliográficos (artigos e livros) necessários poderão ser encontrados na internet. Da mesma maneira, os dados sobre os países sul-
americanos serão acessados online, em sites governamentais que os disponibilizam. O software (R) previsto para elaboração do RISAmP também é de acesso livre. PS: A 
indicação de "Economia Criativa" como Centro de Conhecimento do Plano de Trabalho foi por eliminação das demais alternativas. Entendo que este não seja exatamente 
um projeto de Economia Criativa, mas penso também que as Relações Internacionais poderão ser contempladas por este edital.
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Cronograma:
мΦ /ƻƭŜǘŀ Řƻǎ 9ŦƭǳŜƴǘŜǎ Řŀǎ ŜƳǇǊŜǎŀǎ Ŝ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀǎπ CŜǾŜǊŜƛǊƻ ŘŜ нлмф нΦ 5ŜǎŎǊƛœńƻ Řƻ ƭƻŎŀƭ ŘŜ ŎƻƭŜǘŀ ǇŀǊŀ ŀ ŜǎǘǳŘƻ Ŝ ŀ ǇǊƻǇƻǎǘŀ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ς aŀǊœƻ ŘŜ нлмф оΦ 
Tratamento preliminar das amostras( no caso, das biomassas em estudo) e verificação do quantitativo de coagulante a ser utilizado em cada efluentes.  Análises 
ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀƛǎΦ ±ŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǊŜǾƛǎńƻ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ ς !ōǊƛƭ Ŝ aŀƛƻ ŘŜ нлмф пΦ !ƴłƭƛǎŜǎ Řƻǎ ŘŀŘƻǎΦ 9ǎǘǳŘƻ Řŀ ǊŜƳƻœńƻ Řƻǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘŜǎ ǎŜ ƻŎƻǊǊŜ ŀ ǊŜƳƻœńƻ ƻǳ ƴńƻΦ  
hǊƎŀƴƛȊŀœńƻ ŘŜ ǳƳ ǿƻǊƪǎƘƻǇ  ŜƳ ŎƻƳŜƳƻǊŀœńƻ ŀƻ лр ŘŜ WǳƴƘƻ τ 5ƛŀ aǳƴŘƛŀƭ Řƻ aŜƛƻ !ƳōƛŜƴǘŜΦ  ±ŜǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ǊŜǾƛǎńƻ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀπ WǳƴƘƻ ŘŜ нлнлΦ рΦ tƭŀƴŜƧŀƳŜƴǘƻ 
Experimental fatorial Participação do UNESA, Congresso, Seminários e publicação de artigos- Julho e Agosto de 2019 6. Estudo do melhor processo para utilizar  na 
ǊŜƳƻœńƻ ǇŜƭŀǎ ƭŜǾŜŘǳǊŀǎ όŀŘǎƻǊœńƻ ƻǳ ōƛƻǎǎƻǊœńƻύ ǾŜǊƛŦƛŎŀœńƻ Řŀ ǾƛŀōƛƭƛŘŀŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƛǊŀ ς {ŜǘŜƳōǊƻ Ŝ hǳǘǳōǊƻ ŘŜ нлнл тΦ wŜŀƭƛȊŀǊ ǳƳ ŜǎǘǳŘƻ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾƻ ŜƴǘǊŜ ƻǎ Ɲƻƴǎ 
ƳŜǘłƭƛŎƻǎ Ŝ ŎƻǊŀƴǘŜǎ Ŝ ŀ ǎǳŀ ǾƛŀōƛƭƛŘŀŘŜΦς bƻǾŜƳōǊƻ Ŝ 5ŜȊŜƳōǊƻ ŘŜ нлнл уΦ 9ƴǘǊŜƎŀ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ Ŧƛƴŀƭ ς WŀƴŜƛǊƻ ŘŜ нлнмΦ

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A história da humanidade revela que a interação do homem com o meio ambiente tem sido desastrosa. Poucas pessoas têm dimensão e conhecimento 
acerca dos danos que essas intervenções podem ocasionar no meio ambiente e consequentemente nas suas vidas. A grande crise da água, prevista para o ano de 2020, 
tem preocupado cientistas das diversas áreas no mundo inteiro, e o caminho que poderá conduzir ao caos hídrico já é trilhado, representando, dentre outros, sério 
problema de saúde pública (MORAES & JORDÃO, 2002). Entretanto, para Evans et. al., (2001) o crescimento da industrialização acarreta no aumento da geração de 
resíduos e entre estes dos efluentes líquidos. Entre os poluentes presentes nestes efluentes destacam-se os metais pesados pelos riscos que representam para o meio 
ambiente e a saúde humana. A remoção de contaminantes, como os metais pesados e corantes é um dos grandes problemas enfrentados no setor industrial. A 
contaminação de rios e lagos com estes compostos provocam sérios danos à fauna e flora desses locais, provocando alterações no ecossistema e danos sérios de saúde 
pública aos seres vivos (AZEVEDO, 2016). Em função de toda a problemática envolvendo os metais pesados é necessário que as indústrias busquem tecnologias mais 
eficazes para o tratamento de seus efluentes, visando o desenvolvimento sustentável e a minimização dos impactos ambientais. Diante de uma política ambiental cada 
vez mais severa na qual se tem buscado estabelecimento de padrões de concentração cada vez menores para os poluentes presentes nos efluentes, as indústrias têm sido 
levadas a ajustar os processos existentes, por meio de adoção de procedimentos que visam a menor geração ou remoção de elementos tóxicos dos efluentes industriais. 
Conforme Silva et. al., (2013), a poluição por metais pesados presentes em efluentes industriais agravou-se nas últimas décadas, aumentando desta forma a preocupação 
das indústrias em tratar seus efluentes corretamente somados às buscas por técnicas de baixo custo. Tem-se registrado um aumento significativo em pesquisas 
tecnológicas com o uso de biomassas como material biossorventes de metais e compostos orgânicos, devido às propriedades absortivas, por existir em abundância e ser 
uma fonte renovável. Trevizani et. al. (2019),  estudaram tratamento de ozônio na remoção da cor e redução da DQO, sendo uma alternativa que pode ser empregada em 
indústrias têxteis como etapa de pós-tratamento. Afirmam que os valores dos parâmetros durante a exposição ao ozônio variavam de perfil para perfil, o que pode estar 
relacionado com o fato do efluente ser real de uma indústria têxtil na qual os produtos químicos utilizados variam a cada processo de tingimento. Lima ET. al, (2018), 
utilizaram o processo de biossorção com biomassas na remoção de azul de metileno. Com o avanço dos processos industriais tem-se aumentado a demando pelos 
recursos naturais, e com isso o aumento de efluentes gerados pelas indústrias. Um dos ramos que tem a maior quantidade e alto teor de corantes é o setor têxtil. Visto 
que o lançamento desses efluentes de forma errônea causa desequilíbrio no ecossistema dos rios pelo fato de alterar o processo de absorção de luz dos vegetais e 
animais, o que prejudica o processo de fotossíntese. A busca de novas tecnologias para solucionar a problemática da presença de metais pesados dos efluentes têxteis, 
tem-se pesquisado o uso de adsorventes (rejeitos agroindustriais) e biossorventes (como cascas de frutas) na remoção desses contaminantes. Tendo em vista o cenário 
apresentado é extremamente necessário que haja monitoramento e investimento constante para uma grande redução no índice de contaminação das águas e 
consequentemente uma melhor qualidade de vida e saúde. 2. OBJETIVO: 2.1 Objetivo Geral: - Remoção de metais pesados em efluentes industriais pela biomassa do 
gênero Saccharomyces 2.2 Objetivos Específicos - Realizar tratamentos nas biomassas para acentuar as suas propriedades, maximizando a sua capacidade de adsorver  
metais pesados; - Efetuar a caracterização do biossorvente de maneira a compreender melhor os resultados dos tratamentos promovidos relativos à biossorção e 
verificar adicionalmente possíveis interações; - Fazer um planejamento experimental, através do estudo de planejamento fatorial, para selecionar as principais variáveis 
que irão influenciar no processo de biossorção dos contaminantes e - Avaliar a cinética e o equilíbrio do processo de adsorção dos íons metálicos e corantes em batelada, 
determinando os parâmetros: tempo para equilíbrio, constante cinética (k) e capacidade máxima de biossorção (qm) 3. METODOLOGIA: A metodologia estabelecida para 
o presente projeto será aplicada para cada tipo de contaminante íons metálicos (cobre e chumbo) em estudo e será desenvolvida em quatro fases, constituídas por etapas 
sucessivas e dependentes. A primeira fase compreende a caracterização do biossorvente, estudar ou identificar a quantidade de sítios ativos. A segunda fase constará no 
estudo de Otimização do processo (através do planejamento fatorial ). A terceira etapa será o estudo comparativo entre o processo de remoção dos íons metálicos.  1º 
Etapa: Caracterização química dos biossorventes Os estudos dessa etapa permitirão determinar os sítios ativos para uma melhor compreensão de como ocorre o 
fenômeno de biossorção. Materiais Biossorvente: Serão utilizadas leveduras de rejeito de cervejaria do gênero Saccharomyces.  Equipamentos Na primeira fase 
experimental os equipamentos necessários e serão realizados no Departamento de Engenharia Química - UFPE para a realização das análises e ensaios tecnológicos 
ǎńƻΥ ω 9ǎǘǳŦŀ ŎƻƳ ŎƛǊŎǳƭŀœńƻ ŘŜ ŀǊ ŎŀǇΦ ǇŀǊŀ нрлȏ/Τ ω tŜƴŜƛǊŀǎ όул ƳŜǎƘΤ Ŝ нлл ƳŜǎƘύΤ ω 5ƛŦǊŀǘƾƳŜǘǊƻ ŘŜ Ǌŀƛƻǎ ·Σ ƳŀǊŎŀ wƛƎŀƪǳΤ ω aŜŘƛŘƻǊ ŘŜ łǊŜŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭ 
ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀΣ ƳŀǊŎŀ aƛŎǊƻƳŜǊƛǘƛŎǎΤ ω DǊŀƴǳƭƾƳŜǘǊƻ ƭŀǎŜǊΣ ƳŀǊŎŀ aŀƭǾŜǊƴΤ ω aƛŎǊƻǎŎƽǇƛƻ ŜƭŜǘǊƾƴƛŎƻ ŘŜ ǾŀǊǊŜŘǳǊŀ ŎƻƳ 95{Σ ƳŀǊŎŀ WŜƻƭΤ ω 5{/π¢DΣ !¢5π¢DΣ ƳŀǊŎŀ 
bŜǘȊǎŎƘΦ ω 9ǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ŀōǎƻǊœńƻ ŀǘƾƳƛŎƻ aŞǘƻŘƻǎΥ ¢ǊŀǘŀƳŜƴǘƻ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊ Υ ǎŜǊńƻ ǊŜŀƭƛȊŀŘƻǎ ǳƳ ǘǊŀǘŀƳŜƴǘƻ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊ ƴŀǎ ƭŜǾŜŘǳǊŀǎΣ ƭŀǾŀƎŜƳΣ ǎŜŎŀƎŜƳ Ŝ 
trituração. Análises instrumentais (Caracterização) A análise qualitativa por difração de raios X objetivará a influência da troca iônica no comportamento estrutural pela 
expansão da reflexão d001. A análise de superfície específica permitirá uma avaliação do incremento da área superficial ativa, pela ação dos tratamentos químicos. As 
análises de TG-ATD e TG-DSC fornecerá informações adicionais às obtidas por difratometria de raios X na verificação do número de sítios ativos existentes na biomassa..A 
análise granulométrica a laser apoiará os estudos de DRX. A capacidade de troca de cátions total (CTC), a determinação dos cátions trocáveis (CT) e determinação do 
volume poroso objetivam a aferição da capacidade dos biossorventes em realizar as trocas iônicas previstas. A microscopia eletrônica de varredura possibilitará o 
imageamento dos constituintes, suas relações temporais, bem como a identificação de constituintes químicos menores e traços através do EDS. RESULTADOS 
ESPERADOS: A cada procedimento experimental, serão realizadas medições de pH e estudos macroscópicos, com relação a cor, turbidez do efluente tratado. O Efluente 
tratado deverá atender as normas do CONAMA vigente. Espera-se que a biomassa remova os metais pesados em 80%. . VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A grande 
crise da água, prevista para o ano de 2020, tem preocupado cientistas das diversas áreas no mundo inteiro, e o caminho que poderá conduzir ao caos hídrico já é trilhado, 
representando, dentre outros, sério problema de saúde pública (MORAES & JORDÃO, 2002). Conforme JConline (2019), o desastre do vazamento de petróleo já está 
impregnado no fundo do mar, e está liberando agentes cancerígenos nas águas, as areias estão repletas de micropartículas de petróleo que não tem como ser retiradas 
do solo contaminado. Atualmente, a tecnologia de membranas é aplicada em muitos processos industriais apresentando inúmeras vantagens, como a realização de forma 
contínua com baixo consumo energético e a facilidade em ser combinado com outros processos de separação. Apesar dos processos de separação por membranas serem 
empregados em escala industrial, uma das limitações a ser superada é o custo elevado do sistema filtrante (POLETTO et al., 2012). A técnica mais eficaz e versátil para 
remoção de íons metálicos mesmo em concentrações muito baixas é a adsorção (LESMANA et al., 2009). O emprego de processo de adsorção apresenta também como 
vantagens a facilidade de operação, baixa geração de resíduos e reutilização do adsorvente. Uma das vantagens da biossorção é o bom desempenho que apresenta na 
remoção de diferentes espécies metálicas, e o baixo custo do material biossorvente, já que pode ser empregados como biomassa, subprodutos de algum processo 
industrial (indústria de alimentos, indústria farmacêutica, subprodutos de processos de fermentação e resíduos agrícolas).
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Atualmente, o problema referente ao deslocamento interno por desastres pode ser caracterizado como um dos maiores desafios no cenário internacional. O 
!/b¦w ŜǎǘƛƳŀ ǉǳŜ нр ƳƛƭƘƿŜǎ ŘŜ ǇŜǎǎƻŀǎ Ƨł ǎŜ ŜƴŎƻƴǘǊŜƳ ŜƳ ǎƛǘǳŀœńƻ ŘŜ άşȄƻŘƻ ŦƻǊœŀŘƻέ ǇƻǊ ŎŀǘłǎǘǊƻŦŜǎ ŀƳōƛŜƴǘŀƛǎ ό59¦¢{/I9 ²9[[9Σ нллуύΦ 9ǎǘƛƳŀǘƛǾŀǎ ƛƴŘƛŎŀƳ 
que, o problema da migração ambiental tende a se agravar e em 2050, o número de migrantes ambientais poderá atingir entre 250 milhões e 1 bilhão de seres humanos 
(IOM, 2010). Isso se deve ao fato de que são fenômenos multidimensionais abrangentes que perpassam todo aspecto da vida humana, impactando ambiental, social, 
ŜŎƻƴƾƳƛŎŀΣ ǇƻƭƝǘƛŎŀ Ŝ ōƛƻƭƻƎƛŎŀƳŜƴǘŜΦ 9ǎǎŜǎ ŘŜǎŀǎǘǊŜǎ ǇƻŘŜƳ ǎŜǊ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻǎ ǇƻǊ Ŏŀǳǎŀǎ ƴŀǘǳǊŀƛǎ όƳŜǘŜƻǊƻƭƽƎƛŎƻǎ π ǘŜƳǇŜǎǘŀŘŜǎΣ ƘƛŘǊƻƭƽƎƛŎƻǎ ς ŜƴŎƘŜƴǘŜǎΣ Ŝ 
climatológicos - temperatura extrema e seca) ou não (geofísicos - terremotos, erupções vulcânicas, e biológicos - epidemias). Segundo o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR, 2019), os deslocados internos são pessoas que se deslocam dentro de seu próprio país, pelos mesmos motivos de um refugiado, mas 
que não atravessaram uma fronteira internacional para buscar proteção. O instrumento que aborda as necessidades específicas desse grupo de pessoas são os Princípios 
Orientadores Relativos aos Deslocados Internos (1998) das Nações Unidas que serve como padrão internacional amplamente aceito acerca das formas de tratamento que 
devem ser dadas a essas pessoas (NAIR, 2010). Contudo, fatores ambientais não estão expressos nos Princípios acima mencionados. Vale ressaltar que a questão do 
deslocamento interno tem se agravado devido aos problemas oriundos das alterações climáticas, que em combinação com outros fatores, pode resultar no aumento da 
pobreza e do deslocamento, tornando as necessidades humanitárias e as respostas em tais situações ainda mais complexas. Ao ultrapassar as fronteiras internacionais, 
essas pessoas não dispõem de proteção jurídica, conforme preconiza os principais instrumentos de proteção internacional (Convenção Relativa para o Estatuto dos 
Refugiados de 1951, ampliada pelo protocolo Adicional de 1967), dependendo de assistência do próprio Estado. Isso se justifica em virtude do fator ambiental, que não é 
considerado um elemento para a concessão do refúgio. Cabe salientar que, apesar de ter um mandato legal de proteção aos refugiados, os deslocados internos compõem 
um dos grupos de interesse do ACNUR, que promove ações operacionais com o intuito de prover proteção. Essa agência vem desempenhando o papel de principal 
agência humanitária responsável pela ajuda internacional aos deslocados internos (ORCHARD, 2010), em extensão para os que se deslocam devido à desastres por 
alterações climáticas. Ademais, o ACNUR reconhece também, que as alterações climáticas têm um grande impacto no trabalho dessa agência, bem como na vida de 
milhões de pessoas forçadas a sair de suas residências habituais, sendo a maioria delas, deslocadas internamente. Em virtude disso, entre 1999 e 2016, essa agência 
atuou em 51 operações na Ásia, 28 na África, 14 nas Américas, 05 no Oriente Médio e Norte da África e 02 na Europa. Do total, 35 operações por motivos de inundações, 
26 por terremotos, 23 por Tempestades (ciclone, tufão e furacão), 09 por tsunami, 05 por deslizamentos de terra e 02 pela seca (ACNUR 2017). Nesse âmbito de análise 
das Relações Internacionais, a presente pesquisa tem como pergunta problema: a atuação do ACNUR mitiga o deslocamento por desastres e por alterações climáticas? 
Objetivos: (i) identificar as práticas operacionais adotadas pelo ACNUR referentes às alterações climáticas e o deslocamento interno por desastres na América Latina; ii) 
analisar os instrumentos de proteção internacional e regional latinoamericano que normatizam a proteção dos deslocados internos; c) examinar as lacunas conceituais e 
operacionais relacionadas aos deslocados internos ambientais, bem como as soluções propostas pelo ACNUR na resolução dessa problemática; d) mapear as operações 
do ACNUR em contexto de desastres ambientais e alterações climáticas na América Latina. Metodologia: A pesquisa revestir-se-á do caráter plurimetodológicos. Nesse 
sentido, pretende-se utilizar os métodos qualitativo e quantitativo. King, Keohane e Verba (1994) sustentam que, embora haja diferenças entre os métodos qualitativos e 
quantitativos, em suas naturezas estilísticas e substanciais, o emprego de ambos os métodos permitem a elaboração de inferências causais.  Além do mais, se caracteriza 
por ser de caráter exploratório, tendo como finalidade proporcionar mais informações sobre o objeto de estudo em questão (PRODANOV; FREITAS, 2013). No que se 
refere aos procedimentos técnicos, é bibliográfica e de abordagem qualitativa, como aponta Prodanov e Freitas (2013), em que o processo e seu significado são os focos 
principais da análise. No que se refere aos dados a serem coletados, serão analisadas as plataformas de dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados, da Organização Internacional para as Migrações, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e do World Meteorological Organization. De forma a 
auxiliar as informações coletadas, serão analisadas também, as plataformas da Internal Displacement Monitoring Centre, Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters,  e do Center for International Climate Research. Viabilidade econômica-financeira: Todos os custos relacionados ao projeto serão de responsabilidade do 
pesquisador sendo perfeitamente viável a sua realização, tendo em vista que não utilizará de recursos físicos, logísticos e equipamentos.
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Cronograma:
/whbhDw!a! ϥπ [ŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎƻ ς лмκлнκнлнл ŀ олκлоκнлмфΦ hōǘŜƴœńƻ ŘŜ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ŀƻ ǘŜƳŀ ŀ ǇŀǊǘƛǊ Řŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ ŜƳ ōŀǎŜǎ ŘŜ 
dados científicas a serem utilizadas como subsidio para a pesquisa. Serão utilizadas publicações, sem restrição de data, nas bases de dados científicas Scielo, Lilacs, 
PubMed, Libgen e BVS, utilizando como descritores ácido oxálico, doseamento, espectrofotometria. - Preparação do material vegetal e Identificação botânica - 
01/03/2020 a 30/06/2019. O material vegetal será identificado em herbário, seco em estufa de secagem e pulverizado para uniformização do tamanho de partículas. A 
fim de obter maior rendimento, os extratos serão realizados através de protocolos específicos de ensaio na extração de ácido oxálico de amostras vegetais. - Extração do 
łŎƛŘƻ ƻȄłƭƛŎƻ ς лмκлсκнлнл ŀ олκлфκнлнлΦ 5ŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ ŜȄǘǊŀǘƛǾŀ ǇŀǊŀ ƻōǘŜƴœńƻ ŘŜ ǎƻƭǳœƿŜǎ ŜƴǊƛǉǳŜŎƛŘŀǎ ŘŜ łŎƛŘƻ ƻȄłƭƛŎƻΣ ƳƛƴƛƳƛȊŀƴŘƻ ŀ ǇǊŜǎŜƴœŀ 
de interferentes metabólicos que impedem o correto doseamento. - Varredura espectrofotométrica das soluções - 01/10/2020 a 15/10/2020 Obtenção dos espectros de 
varredura para seleção do comprimento de onda de maior absorbância, a ser utilizado como parâmetro de leitura da amostra para os ensaios posteriores. - Ensaio de 
ŎƛƴŞǘƛŎŀ ǊŜŀŎƛƻƴŀƭ ς мрκмлκнлнл ŀ олκмлκнлнл wŜŀƭƛȊŀœńƻ Řŀ ǳǘƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǘŞŎƴƛŎŀ ŜǎǇŜŎǘǊƻŦƻǘƻƳŞǘǊƛŎŀ ¦±π±L{ ǇŀǊŀ ŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀœńƻ Řŀ ŎƛƴŞǘƛŎŀ ŘŜ ǊŜŀœńƻΣ ǳƳŀ ǾŜȊ ǉǳŜ ŀ 
ƛƴǘŜƴǎƛŘŀŘŜ Řŀǎ ōŀƴŘŀǎ ǇƻŘŜ ǎŜǊ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘŜ Ł ŎƻƴŎŜƴǘǊŀœńƻ Řƻ ŀƴŀƭƛǘƻ ƴŀǎ ŜǎǇŞŎƛŜǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŜƳ ǳƳ ƳŜƛƻ ǊŜŀŎƛƻƴŀƭΦ π 9ƴǎŀƛƻ ŘŜ ƭƛƴŜŀǊƛŘŀŘŜ ς лмκммκнлнл ŀ 
30/11/2020 Obtenção das soluções de leitura em concentrações necessárias para obtenção da curva de calibração para o padrão de ácido oxálico, a fim de se obter a 
Ŝǉǳŀœńƻ Řŀ ǊŜǘŀ ǇŀǊŀ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊŜǎ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀœƿŜǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀœńƻΦ π 9ƴǎŀƛƻǎ ŘŜ ǊŜŎǳǇŜǊŀœńƻ ς лмκмнκнлнл ŀ олκлмκнлнм wŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ Ŝƴǎŀƛƻǎ ŘŜ ǊŜŎǳǇŜǊŀœńƻ Řƻ 
analito para determinação da exatidão do método.

Descrição do Plano de Trabalho
I. INTRODUÇÃO: Enquanto metabólito fitoquímico, o oxalato não é conhecido por qualquer benefício para a saúde humana. Como os seres humanos e a maioria dos 
animais não têm capacidade enzimática para metabolizar o oxalato, a excreção é necessária para evitar as consequências patológicas do oxalato circulante alto. A 
concentração sérica desse metabólito varia em decorrência da ingestão de certas partes da planta, e da quantidade ingerida. Em países como os Estados Unidos, a 
ingestão média diária de oxalato é estimada entre 150 a 200 mg por dia. Por apresentarem uma variedade de substâncias, muitas delas com potenciais tóxicos, várias 
plantas podem ser consideradas capazes de submeter o organismo dos seres vivos a quadros de intoxicações e a sofrer diversas reações biológicas indesejáveis. O perigo 
toxicológico de determinadas espécies, perante a população é muitas vezes desconhecido e por este motivo se torna uma das maiores razões de intoxicação. Em muitos 
casos, esta toxicidade pode estar ligada à presença do ácido oxálico, armazenado na forma de cristais de oxalato de cálcio encontrados em diversos órgãos dos vegetais, 
cuja ingestão pode causar nefropatias em pacientes que apresentem comprometimento renal. As espécies vegetais que contêm oxalato de cálcio quando são consumidas, 
seja por desconhecer seus fatores de risco, ou acidentalmente, podem desencadear diversos sintomas como irritações, ou até mesmo conduzir ao óbito em consequência 
de múltiplas reações adversas (SIMÕES et al., 2010). De acordo com, Haraguchi e Carvalho (2010), o ácido oxálico é um metabólito tóxico. Um exemplo de alto teor 
oxálico é observado em Averrhoa carambola, cuja ingestão é descrita como causadora de distúrbios renais e neurológicos. Certas plantas têm quantidades extremamente 
altas de oxalato. Dentre elas podem-se citar os representantes do gênero Oxalis (Oxalidaceae). A Avherroa carambola L., popularmente conhecida como carambola, 
pertence ao gênero Averrhoa e é caracterizada quimicamente pela presença de C-glicosilflavonoides. Assim como outras espécies presentes no gênero, destaca-se por 
suas propriedades medicinais. Segundo Massey (2007), para que se tenha uma dieta consciente com redução do consumo de oxalato presente na alimentação, é 
necessário inicialmente o conhecimento dos teores presentes nas espécies vegetais. Dessa forma, torna-se imperativo o conhecimento a respeito do conteúdo de ácido 
oxálico presente nas plantas medicinais, uma vez que são amplamente utilizadas pela população como adjuvantes no tratamento terapêutico de diversas patologias, 
muitas delas com altas concentrações desta substância. O intuito desta pesquisa é lançar as bases metodológicas para que se possa quantificar de maneira simples e a 
baixo custo o ácido oxálico presente em espécies medicinais comumente utilizadas e assim devolver à sociedade o conhecimento científico adquirido com relação ao risco 
Řƻ ǳǎƻ ƛƴŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀŘƻ Řŀǎ ǇƭŀƴǘŀǎΦ LLΦ h.W9¢L±hΥ h.W9¢L±h D9w![Υ ω hǘƛƳƛȊŀǊ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ ŀƴŀƭƝǘƛŎŀ ŀ ŦƛƳ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǊ ƻ łŎƛŘƻ ƻȄłƭƛŎƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƴŀǎ ŦƻƭƘŀǎ ŘŜ !ǾŜǊǊƘƻŀ 
ŎŀǊŀƳōƻƭŀ [Φ h.W9¢L±h{ 9{t9/NCL/h{Υ ω tǊŜǇŀǊŀǊ ŜȄǎƛŎŀǘŀ ŎƻƳ ŀ ŜǎǇŞŎƛŜ ŀ ǎŜǊ ŀƴŀƭƛǎŀŘŀΦ ω 5ŜǇƻǎƛǘŀǊ ŀ ŜȄǎƛŎŀǘŀ ŜƳ ƘŜǊōłǊƛƻ ǇŀǊŀ ŎƻǊǊŜǘŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀœńƻ ōƻǘŃƴƛŎŀΦ  ω 
tǊŜǇŀǊŀǊ ŀƳƻǎǘǊŀ ǾŜƎŜǘŀƭ ǇŀǊŀ ǊŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŜȄǘǊŀǘƛǾƻ ŘŜ łŎƛŘƻ ƻȄłƭƛŎƻΦ ω hǘƛƳƛȊŀǊ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ ŀƴŀƭƝǘƛŎŀ ǇŀǊŀ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ łŎƛŘƻ ƻȄłƭƛŎƻ ǇƻǊ 
ŜǎǇŜŎǘǊƻŦƻǘƻƳŜǘǊƛŀ ¦±π±ƛǎΦ ω 9ƭŀōƻǊŀǊ ŀǊǘƛƎƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ Ŧƛƴŀƭ Řƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎΦ LLLΦ a;¢h5hΥ a!¢9wL![ ±9D9¢![Υ 5ŀ ŜǎǇŞŎƛŜ ǎŜƭŜŎƛƻƴŀŘŀΣ ŀ ŜȄǎƛŎŀǘŀ ǎŜǊł 
encaminhada ao Herbário Dárdano de Andrade Lima, na Empresa Pernambucana de Pesquisas Agropecuárias (IPA) para legitimação da identificação botânica. PREPARO 
DOS EXTRATOS PARA O DOSEAMENTO: O material vegetal será seco em estufa de secagem e pulverizado para uniformização do tamanho de partículas. A fim de obter 
maior rendimento, os extratos serão realizados através de protocolos específicos de ensaio na extração de ácido oxálico de amostras vegetais (BERGERMAN e ELLIOT, 
1955; NAIK et al., 2014). OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA POR ESPECTROFOTOMETRIA: A determinação da concentração do ácido oxálico será realizada 
através do método cinético-catalítico em espectrofotômetro. Este método está baseado na otimização de metodologia analítica baseada no princípio da oxidação do 
permanganato de potássio para quantificação de ácido oxálico através de espectrofotometria UV/ VIS em amostras vegetais (NAIK et al., 2014).  IV. RESULTADOS 
ESPERADOS: Espera-se com este projeto, contribuir de forma efetiva e de maneira pioneira com o conhecimento relativo às potencialidades tóxicas das plantas medicinais 
para pacientes de risco, em decorrência da quantificação deste metabólito vegetal pouco estimado. V. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto proposto 
contará com os recursos de materiais e equipamentos disponíveis nos laboratórios do Centro Universitário Estácio do Recife. O método proposto para determinação do 
ácido oxálico presente em folhas da espécie de interesse, possui o intuito de quantificar de maneira simples e a baixo custo este anti-metabólito presente em espécies 
medicinais comumente utilizadas, capaz de causar efeitos tóxicos. Para isto, contamos com o uso do espectrofotômetro presente no laboratório de química orgânica. As 
soluções necessárias para tratamento da amostra a ser analisada são água destilada, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, permanganato de potássio e ácido oxálico. Desta 
forma, pretende-se publicar os resultados obtidos, de maneira inovadora, e assim devolver à sociedade o conhecimento científico adquirido com relação ao risco do uso 
indiscriminado das plantas.
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Descrição do Plano de Trabalho
A Insuficiência Cardíaca ( IC), considerada uma epidemia em progressão, é definida como uma síndrome clínica complexa, caracterizada pela disfunção na estrutura e no 
funcionamento cardíaco, com o aumento da pressão nas câmaras cardíacas e impedimento do bombeamento de sangue necessário para atender as demandas 
metabólicas e teciduais do organismo.(BOCCHI et al, 2012).  A IC pode ser causada por diversas etiologias, ou seja, condições que levam a disfunção cardíaca como: 
Isquêmica ocasionada pela doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, valvopatias, cardiopatias congênitas, doença de Chagas, etilismo, 
entre outras (CORRÊA. et al., 2016). A doença de Chagas é considerada uma das maiores doenças parasitárias do mundo, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi 
(T.cruzi), a principal transmissão para humanos pelo vetor triatomíneo. (ANDRADE et al, 2011). Entre as etiologias da IC, a que possui um dos prognósticos mais limitado é 
a de etiologia chagásica ( ANDRADE et al, 2011). Atualmente a Síndrome Metabólica está, cada vez mais, frequente na população, sendo caracterizada pelo aumento dos 
níveis da glicemia de jejum, da circunferência abdominal, da pressão arterial, dos triglicerídeos plasmáticos e da redução dos níveis de high density lipoproteins , definida 
como um conjunto de disfunções cardiometabólicas, apresentando correlação direta com as etiologias e comorbidades da Insuficiência Cardíaca. ( NASCIMENTO et al, 
2016). O tratamento da IC inclui medidas farmacológicas e não farmacológicas, necessitando de um acompanhamento multidisciplinar dos profissionais de saúde. Torna-
se importante a consulta de enfermagem através de medidas de educação em saúde no manejo dos sintomas e na prática de autocuidado direcionada aos pacientes e 
seus familiares, tendo como finalidade proporcionar melhor qualidade de vida.(Article & Article, 2014). OBJETIVOS Objetivo geral: Analisar a síndrome metabólica nos 
portadores de Insuficiência Cardíaca de etiologia chagásica no ambulatório de referência do Estado de Pernambuco. Objetivos específicos: Descrever o perfil 
socioeconômico e clínico dos portadores de IC de etiologia Chagásica; Identificar a prevalência das comorbidades nos portadores de IC de etiologia Chagásica  ; Identificar 
os principais fármacos utilizados nos portadores de Insuficiência Cardíaca com Doença de Chagas;  Descrever a prevalência da realização da consulta nos portadores 
Insuficiência Cardíaca de etiológica chagásica; Verificar a realização da consulta de enfermagem nos portadores Insuficiência Cardíaca de etiológica chagásica e sua 
associação com a síndrome metabólica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal com abordagem exploratória e observacional, na qual será selecionada uma 
amostra por conveniência de pacientes ambulatoriais em uma unidade de referência de IC. Será realizado no Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca 
do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco PROCAPE/UPE na cidade do Recife-PE. O Ambulatório de doença de Chagas foi fundado em 1987, sendo o centro de 
referência no Estado de Pernambuco para diagnóstico clínico e tratamento da DC (Secretaria Estadual de Saúde/Secretaria de Ciência e Tecnologia, portaria: 20 de abril 
de 2012) com proposta de atenção integral ao portador da doença de Chagas e IC. A Unidade ambulatorial de IC possui 800 pacientes cadastrados e acompanhados no 
serviço, dispõe de equipe multidisciplinar: médicos, enfermeiros, psicóloga, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacionais e voluntários que fazem parte da 
Associação dos portadores de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca.  Em relação aos exames laboratorial, a rotina é realizada no Laboratório de Análise Clínica do 
PROCAPE-UPE. Critérios de inclusão: Serão incluídos todos os pacientes com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca de etiológica Chagásica, consecutivos que se 
apresentarem no ambulatório para consulta acima de 18 anos, independente de sexo e restrições motoras, e que aceitarem a participação no estudo. Critérios de 
exclusão: Pacientes de distúrbios mentais graves; Pacientes com limitações de mobilidade que impossibilite a realização da entrevista e coleta. Tamanho da amostra: A 
amostra é do tipo não probabilístico por conveniência. A coleta dos dados realizada em pacientes ambulatoriais consecutivos com insuficiência cardíaca e doença de 
Chagas no período de coleta do estudo. O Instrumento de coleta e o banco de dados seguiram o mesmo formato do estudo inicial armazenados em planilhas do software 
Office Excel 2013, que formaram único banco de dados com todas as variáveis dependentes e independentes. Posteriormente a coleta de dados, serão analisados através 
de Software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 21.0 (IBM Corporation). O estudo é composto de Instrumento de coleta  utilizado para 
coletar os dados  socioeconômico, demográfico e clínico próprio com as seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, etnia, renda,  escolaridade, dados antropométricos 
morbidades ( hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade) classe funcional, medicações em uso, exames laboratoriais solicitados na rotina 
como: hemograma, hemoglobina glicada, glicemia em jejum, colesterol total, LDL, HDL, Triglicerídeos livre), ionograma, ureia ,creatinina. Coleta de sangue : a coleta das 
amostras de sangue  é realizada em veia antecubital do membro superior de todos os participantes através de punção venosa após 20 minutos de repouso e jejum de 12 
horas. O sangue periférico é coletado em dois tubos de 3 mL: um deles sem anticoagulante e o outro contendo Ethylenediaminetetra acetic acid (EDTA). Em seguida, 
serão submetidos à centrifugação para o processamento das análises no laboratório do PROCAPE-UPE. Aspectos éticos:  Esta pesquisa obedece aos preceitos éticos da 
Resolução n° 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da saúde, referente a estudos com seres humanos, A decisão dos voluntários de querer ou não 
participar da pesquisa é respeitada. Sendo assegurada a privacidade e confidencialidade dos dados obtidos, contando com a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido de todos os participantes. As primeiras fases do projeto foram realizadas mediante aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar 
HUOC/PROCAPE  RESULTADOS ESPERADOS: A avaliação da síndrome metabólica na IC servirá para uma análise do perfil metabólico na IC, identificar a gravidade da 
patologia com as alterações metabólicas e estruturais entre os pacientes acompanhados no ambulatório e a atuação da enfermagem na assistência dos portadores de IC 
de etiologia chagásica com síndrome metabólica. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O estudo é um subprojeto de um Projeto interdisciplinar em andamento no 
ambulatório de referência do estado de Pernambuco com equipe multidisciplinar especializada e os exames realizados no laboratório de análise clínica do PROCAPE. Têm 
participações da docente e de acadêmicos da Estácio pelo projeto em andamento do Edital pesquisa Produtividade 2019, no qual tivemos como resultados produtos 
científicos como artigos publicados em anais de congressos nacionais em periódicos como Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Qualis B1), trabalhos apresentados e 
publicados no Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, Congresso Brasileiro de Medicina Tropical com a participação da Docente e acadêmicos de enfermagem da 
Estácio, trabalhos  apresentados na categoria oral do IV simpósio do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco em abril de 2019. Três Trabalhos Aprovados no 
XI Seminário nacional de Pesquisa da Estácio, sendo  um  deles, selecionado para categoria oral que será apresentado emOutubro de 2019 no Rio de Janeiro. Artigos em 
fase de redação para submissão na Revista Eletrônica da Estácio Recife Interdisciplinar (REER 2019), atividades de desenvolvidas pela docente e os acadêmicos de 
enfermagem como Workshop para comunidade acadêmica da Estácio - RECIFE e participações nas atividades promovidas pelo ambulatório de referência relacionadas 
ŎƻƳ ŀ ǘŜƳłǘƛŎŀ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻΦ  tŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀ ŘŜ ŀƳǇƭƛŀǊ ŀ ǇǊƻŘǳœńƻ ŀŎŀŘşƳƛŎŀ ŎƻƳ ŜǎǘŜ ƴƻǾƻ ǇǊƻƧŜǘƻΣ ǎǳōƳŜǘŜǊ ŜƳ ƽǊƎńƻ ŘŜ ŦƻƳŜƴǘƻ ŎƻƳƻ tC! ς ¦t9 ǇŀǊŀ 
execução em 2020 ou PIBIC UPE ou PIBIC Estácio, enviar para submissão em congresso internacional em Portugal  e congressos nacionais. A docente pesquisadora do 
Centro Universitário Estácio do Recife é vinculada ao Curso de Enfermagem, Mestre e Doutoranda em Ciências da Saúde da FCM-UPE. Atua como enfermeira no 
Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca, pesquisadora do grupo de pesquisa Ciência para vida, coordenado pela Dra. Sílvia Marinho Martins do referido 
ŀƳōǳƭŀǘƽǊƛƻ Ŝ ǘŀƳōŞƳ ŦŀȊ ǇŀǊǘŜ Řƻ DǊǳǇƻ ŘŜ 9ǎǘǳŘƻ Ŝ tŜǎǉǳƛǎŀ ŜƳ 5ƻŜƴœŀǎ LƴŦŜŎŎƛƻǎŀǎ Ŝ tŀǊŀǎƛǘłǊƛŀǎ ς D9t5Lb ŎƻƻǊŘŜƴŀŘƻ ǇŜƭŀ tǊƻŦŜǎǎƻǊŀ 5ǊŀΦ aŀǊƛŀ .ŜŀǘǊƛȊ !ǊŀǵƧƻ 
{ƛƭǾŀ όC9b{Dπ¦t9ύΦ ! ǇŜǎǉǳƛǎŀ ǘŜƳ ŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀœńƻ ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊ όŜƴŦŜǊƳŜƛǊƻǎΣ ŎŀǊŘƛƻƭƻƎƛǎǘŀǎΣ ŜƴŘƻŎǊƛƴƻƭƻƎƛǎǘŀΣ ƘŜƳŀǘƻƭƻƎƛǎǘŀ Ŝ ōƛƻƳŞŘƛŎƻ ς aŜǎǘǊŜǎΣ 5ƻǳǘƻǊŜǎ Ŝ 
acadêmicos de enfermagem e medicina) e interinstitucional (ESTÁCIO / PROCAPE / UPE).
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Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é um grave problema de saúde pública que atinge as mulheres no mundo todo.  A taxa de mortalidade é elevada nas mais 
variadas faixas etárias, sendo que o pico de incidência do carcinoma in situ está entre 25 e 40 anos e o carcinoma invasor, entre 48 e 55 anos. O câncer de colo de útero 
tem grande possibilidade de cura quando diagnosticado precocemente. Uma redução de 80% da mortalidade pode ser alcançada por meio do rastreamento para a 
ŘŜǘŜŎœńƻ Řŀ ŘƻŜƴœŀ ŜƴǘǊŜ ƳǳƭƘŜǊŜǎ ŀǎǎƛƴǘƻƳłǘƛŎŀǎΦ 9ǎǎŜ ǊŀǎǘǊŜŀƳŜƴǘƻ Ş ŦŜƛǘƻ ǇŜƭƻ ǘŜǎǘŜ ŘŜ tŀǇŀƴƛŎƻƭŀƻǳ ς ŜȄŀƳŜ ŎƛǘƻǇŀǘƻƭƽƎƛŎƻ Řƻ Ŏƻƭƻ Řƻ ǵǘŜǊƻ ǇŀǊŀ ŘŜǘŜŎœńƻ Řŀǎ 
lesões precursoras. Entre os principais fatores que dificultam as práticas preventivas, destacam-se o desconhecimento e representações sobre a doença e sobre o 
Papanicolaou; a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde; as práticas de cuidado da saúde sexual; as atitudes dos parceiros, e o medo da dor e os pudores 
relacionados à exposição do corpo, entre outros. Início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, tabagismo, baixa condição socioeconômica, multiparidade 
são alguns dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer uterino. Um importante fator de risco para o desenvolvimento dessa patologia é a infecção 
pelo papilomavírus humano (HPV), microorganismo associado à maior parte dos casos de lesão precursora do câncer do colo do útero. Essa lesão pode ser identificada 
precocemente, a partir da realização do exame Papanicolaou. Apesar das campanhas governamentais de incentivo a prevenção, dados publicados pelo INCA consta que 
30% das mulheres realizam o Papanicolau apenas três vezes na vida, o que explicaria o diagnóstico já na fase avançada em uma proporção de 70% dos casos. Diante disso, 
esse estudo pretende contribuir para a discussão sobre o comportamento preventivo ao câncer de colo de útero e a influência social nesse contexto. Além de verificar se 
mesmo com diversas campanhas alertando sobre a necessidade de ter comportamentos preventivos para manutenção e recuperação da saúde e de e detecção precoce 
do câncer de colo de uterino, se estas campanhas têm tido adesão esperada de uma parte de mulheres de Recife-PE e Região Metropolitana. Além de apreender as 
causas que motivam e desmotivam as mulheres a terem um comportamento preventivo contra o câncer de colo de útero. 2. OBJETIVO GERAL: Avaliar o comportamento 
ǇǊŜǾŜƴǘƛǾƻ ŘŜ ƳǳƭƘŜǊŜǎ ǉǳŜ ƳƻǊŀƳ ƴŀ ŎƛŘŀŘŜ Řƻ wŜŎƛŦŜπt9 Ŝ wŜƎƛńƻ ƳŜǘǊƻǇƻƭƛǘŀƴŀ ŎƻƴǘǊŀ ƻ ŎŃƴŎŜǊ ŘŜ Ŏƻƭƻ Řƻ ǵǘŜǊƻΣ ƴƻ ŀƴƻ ŘŜ нлнлΦ  нΦм hōƧŜǘƛǾƻǎ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎΥ ω 
/ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀǊ ƻ ǇŜǊŦƛƭ Řŀǎ ƳǳƭƘŜǊŜǎ ǉǳŜ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀƳ ƻǳ ƴńƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾƻ ŎƻƴǘǊŀ ƻ ŎŃƴŎŜǊ ŘŜ Ŏƻƭƻ ŘŜ ǵǘŜǊƻΤ ω LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ŀǎ Ŏŀǳǎŀǎ ǉǳŜ ƳƻǘƛǾŀƳ Ŝ 
ŘŜǎƳƻǘƛǾŀƳ ŀǎ ƳǳƭƘŜǊŜǎ ŀ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜƳ ǳƳ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾƻ ŀƻ ŎŃƴŎŜǊ ŘŜ Ŏƻƭƻ ǳǘŜǊƛƴƻΤ ω /ƻǊǊŜƭŀŎƛƻƴŀǊ ƻ ǇŜǊŦƛƭ ǎƻŎƛƻŜŎƻƴƾƳƛŎƻ Řŀǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀŘŀǎ ŎƻƳ ƻ 
conhecimento das mesmas sobre o câncer de colo de útero 3. METODOLOGIA: Neste estudo será aplicado um questionário de nove perguntas para 100 mulheres de 18 à 
69 anos, que habitam na cidade do Recife/PE (bairro de Santo Amaro) e na sua Região Metropolitana (100 mulheres habitantes de Olinda e 100 mulheres habitantes da 
cidade de Paulista), no período de Fevereiro a Abril de 2020.  Essas mulheres serão abordadas de forma aleatória, na região central dessas cidades, podendo apresentar 
diferentes níveis de escolaridade. Esse é um estudo de análise descritiva de dados e para sua realização será aplicado um questionário baseado no conhecimento sobre: o 
câncer de colo de útero e sua etiologia; a importância da prevenção, as formas de prevenção e os fatores que motivam e desmotivam esta prática. Durante as entrevistas 
serão realizadas perguntas de identificação pessoal que incluem: idade, religião e escolaridade. Esses dados serão coletados com o intuito de contextualizar o sujeito e de 
identificar o conhecimento e as crenças sobre a prevenção do câncer. 3.1 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS: Será utilizado um questionário tipo Checklist, com 
ǇŜǊƎǳƴǘŀǎ ŜǎǘǊǳǘǳǊŀŘŀǎΣ ŎƻƴǎǘǊǳƝŘƻ ǇŜƭƻǎ ŀǳǘƻǊŜǎΣ ŎƻƳǇƻǎǘƻ ǇƻǊ Řǳŀǎ ŜǘŀǇŀǎΥ  м ς LƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ ǎƻōǊŜ ƻ tŜǊŦƛƭ ǎƻŎƛƻŜŎƻƴƾƳƛŎƻ Řƻǎ ǊŜǎǇƻƴǎłǾŜƛǎ Ŝ Řƻ ƳŜƴƻǊ όǎŜȄƻΣ ƛŘŀŘŜΣ 
logradouro, grau de instrução, renda familiar, religião, etc.); 2- Perguntas sobre conhecimento sobre o desenvolvimento do câncer de colo de útero, bem como o 
comportamento preventivo da entrevistada Após a obtenção dos questionários, os alunos biomédicos irão entregar a cada entrevistada um folder com informações 
sobre o desenvolvimento do câncer de colo de útero e a importância da sua prevenção. Além de esclarecer possíveis dúvidas sobre a temática, já que o biomédico é um 
dos profissionais que podem atuar na saúde da mulher e realizar a leitura de lâminas do exame preventivo. 3.2 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS  Após a 
coleta de dados será realizada tabulação quantitativa com estatística descritiva simples e análise fatorial, e depois será feita a quantificação dos dados com a 
apresentação em números absolutos e percentuais, usando-se a Planilha Eletrônica do Programa Microsoft Excel® 2014 para a confecção dos gráficos e tabelas, que se 
façam necessários. 4. Viabilidade técnica Esse projeto apresenta metodologia bem consolidada, amplamente utilizadas em diferentes tipos de projetos de pesquisa. 
Além disso a metodologia é de fácil compreensão para os alunos que irão participar deste projeto. O período de vínculo da pesquisa é de 12 meses , tempo suficiente para 
desenvolver todo o projeto. Sendo portanto, tecnicamente viável. 5. Viabilidade econômica Para a realização do presente projeto será necessário comprar determinados 
itens conforme estão descritos no tópico que contempla o orçamento, como resmas de papel, caneta, cartuchos de tinta para impressora,  transporte e alimentação para 
os dias das coletas de dados, dentre outros. Os itens são facilmente encontrados e possuem baixo custo.
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Descrição do Plano de Trabalho
1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA: O estudo da multititularidade pressupõe, a compreensão do direito de propriedade por um viés diverso daquele que serviu de pano 
de fundo à tutela conferida ao instituto pelas grandes codificações ocidentais, especialmente às civilistas restritivas, visando apenas o prisma patrimonial. Assim, distante 
da ideia de exclusividade como pressuposto indispensável, a proteção dos bens comuns, incluindo-se aqui o meio ambiente, encontra respaldo no viés de acesso, 
pertencimento, economia e compartilhamento dado o caráter instrumental ostentado por tais bens: em virtude de sua relação indissociável com a efetivação dos direitos 
fundamentais, a sua eventual privação poria em risco a dignidade humana, a própria vida e a concreção dos objetivos a serem perseguidos pela CRFB / 88. Em suma, a 
ǘǳǘŜƭŀ Řƻǎ ōŜƴǎ ŎƻƳǳƴǎ ŦǳƴŘŀπǎŜ ƴŀ ƴŜŎŜǎǎƛŘŀŘŜ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƻ ŀŎŜǎǎƻ ŀ ŜƭŜǎ ŘŜ ƳƻŘƻ ǇŜǊŜƴŜ ǇƻǊ ǘƻŘŀ ŀ ŎƻƭŜǘƛǾƛŘŀŘŜΣ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ǎŜǳǎ ŘƛǊŜƛǘƻǎ ς ŎƻƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ 
ǘƛǇƛŦƛŎŀŘƻǎ ŎƻƳƻ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƛǎΣ ǎƻŎƛŀƛǎ Ŝ ŘƛŦǳǎƻǎ ς ǎŜƧŀƳ ŜŦŜǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀǎǎŜƎǳǊŀŘƻǎΣ ǇǊƻƳƻǾŜƴŘƻπǎŜ ƛƴŎƭǳǎńƻΦ /ƻƳƻ ǎŜ ƴƻǘŀΣ ƘłΣ ǇƻǊǘŀƴǘƻΣ ŜǾƛŘŜƴǘŜ ǾƛŞǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀƭ ƴŀ 
proteção dos bens comuns, pois, uma vez consumado o risco de escassez, o acesso, a efetividade e a concreção de direitos de diferentes dimensões hoje positivados se 
ǘƻǊƴŀǊł ƛƴǾƛłǾŜƭΦ мΦн CƻǊƳǳƭŀœńƻ Řƻ tǊƻōƭŜƳŀΥ 9ǎǘŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ǇǊŜǘŜƴŘŜΣ ŘƛŀƴǘŜ ŘŜǎǘŜǎ ōŜƴǎ ς ǉǳŜ ŀ ǘƻŘƻǎ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƳ Ŝ ƴńƻ ǎńƻ ŀǇǊƻǇǊƛłǾŜƛǎΣ ƛǊ ŀƭŞƳ Řŀ ǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜ 
codificada, abordando as relações de pertencimento e os novos objetos de acesso, apropriação e compartilhamento, bem como demonstrar, partindo de perspectiva 
histórica, como o conceito de propriedade proposto pelos romanos, vinculado à família e ao Estado, e o individualismo proprietário desenvolvido a partir do ideário 
burguês deram lugar, atualmente, ao direito de acesso e multipropriedade como nova e predominante expressão do pertencimento. Almeja também, sob a perspectiva 
dos direitos difusos, especialmente do ponto de vista do Estado Socioambiental de Direito, justificar a proteção destinada aos bens comuns, bem como da necessária 
promoção dessa categoria de direitos fundamentais. Nesse sentido, o maior obstáculo a ser enfrentado e, por consequência, problema a ser resolvido, é a efetivação dos 
ōŜƴǎ ŎƻƳǳƴǎ ς ǇƻǎƛǘƛǾŀŘƻǎ ŎƻƳƻ ŘƛǊŜƛǘƻ ŘƛŦǳǎƻ ς Ƨł ǉǳŜ ƴŜƭŜǎ ƳƻǊŀ ŀ ŎƻƴŘƛœńƻ ŘŜ ǎŜǳ ŎƻƴǘŜǵŘƻ ŀƭǘŀƳŜƴǘŜ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻƭƽƎƛŎƻΣ ŀƻ ŎƻƴǘǊłǊƛƻ ŘŜ ŘŜƳŀƛǎ ŘƛǊŜƛǘƻǎ ƛƴǎŜǊǘƻǎ ƴƻǎ 
ǘŜȄǘƻǎ ƻǊƛƎƛƴŀƭƳŜƴǘŜ ŎƻŘƛŦƛŎŀŘƻǎΦ мΦо IƛǇƽǘŜǎŜǎΥ ω bŀ ǘŜƴǘŀǘƛǾŀ ǇǊƻǾƛǎƽǊƛŀ ŘŜ ŘŀǊ ǳƳŀ ǊŜǎǇƻǎǘŀ ŀƻ ǇǊƻōƭŜƳŀΣ ƻ ǉǳŜ ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀ Ş ǉǳŜΣ Ł ǇǊƛƳŜƛǊŀ ǾƛǎǘŀΣ ŀ ǇǊƻǘŜœńƻ 
constitucional e infraconstitucional dada aos bens de uso comuns, especialmente à multititularidade, carece de maior proteção jurídica. Assim, a resta insatisfatória a 
tutela dos direitos difusos, inicialmente proposta pela CRFB / 88, sendo cabível enxergar dupla titularidade sobre eles, uma difusa e outra individual, quase que obstruindo 
ƻ ŜȄŜǊŎƝŎƛƻ ŘŜ ŘƛǊŜƛǘƻǎ ǇƻǊ ǇŀǊŎŜƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀ Řŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜΤ ω tƻŘŜ ŜȄƛǎǘƛǊ ǳƳŀ ǇŜǊƎǳƴǘŀ Ƴŀƛǎ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ Řƻ ǉǳŜΣ ƻ ǉǳŜ ǎńƻ ƻ ŜǎǇŀœƻ Ŝ ƻ ǘŜƳǇƻΚ ! ƭŀƧŜ Ŝ ŀ 
multipropriedade confirmam a relatividade de ambos os conceitos no que se aplica à propriedade clássica. A laje por se constituir em fracionamento espacial da 
propriedade, desvinculada do solo alheio ou de uma fração ideal - uma titularidade em 3D (que não chega a ser um multiverso, pois existem relações jurídicas entre o 
proprietário e o lajeário). A multipropriedade, por sua vez, não desafia o espaço, mas o tempo. Nessa relação jurídica de aproveitamento econômico de bens - que 
ingressou no CC como modalidade especial de condomínio em propriedade imobiliária - adentra-se a uma distinta dimensão da titularidade, na qual o pertencimento se 
exerce periodicamente sobre uma unidade temporal de uma fração ideal física. Afasta-se o fenômeno da composse, pois a fruição do direito se concebe alternada e 
ǎǳŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜΦ bƻ ŀǎǇŜŎǘƻ ŦǳƴŎƛƻƴŀƭΣ Ŝƴǉǳŀƴǘƻ ŀ ƭŀƧŜ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀ ƻ ŦŜƴƾƳŜƴƻ ǘƛǇƛŎŀƳŜƴǘŜ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻ Řƻ άǇǳȄŀŘƛƴƘƻέΣ ŎƻƳƻ ŀŎŜǎǎƻ ŀƻ ƳƝƴƛƳƻ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀƭΣ 
ŦǊŜǉǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƻ άǘƛƳŜ ǎƘŀǊƛƴƎέ ƳƛǊŀ ŜȄŀǘŀƳŜƴǘŜ ƻ ƻǇƻǎǘƻΥ ƻ ƳłȄƛƳƻ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀƭΣ ǇŜƭƻ ŎƻƳǇŀǊǘƛƭƘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ǘƛǘǳƭŀǊƛŘŀŘŜ ŘŜ ōŜƴǎ ǎǳǇŞǊŦƭǳƻǎ ŎƻƳƻ ǊŜǎƻǊǘǎ ŘŜ ŦŞǊƛŀǎΣ 
ŀŜǊƻƴŀǾŜǎΣ ƛŀǘŜǎ Ŝ ŎŀǊǊƻǎ ŘŜ ƭǳȄƻΦ ω !ǎǎƛƳΣ ƴŀ ŜŎƻƴƻƳƛŀ Řƻ ŎƻƳǇŀǊǘƛƭƘŀƳŜƴǘƻ ǉǳŜ Ş ƴƻǾƻ ǇŀŘǊńƻ ŎƻƭŀōƻǊŀǘƛǾƻ ǉǳŜ ƴńƻ ǎŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀ ǇǊƻǇǊƛŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳ ƻ ǳƴƛǾŜǊǎƻ Řƻ 
ŘƛǊŜƛǘƻ Řŀǎ ŎƻƛǎŀǎΣ Ƴŀǎ ǉǳŜ ƴŜƭŜ ƛƳǇŀŎǘŀ ǇǊƻŦǳƴŘŀƳŜƴǘŜΦ h ǾƻŎłōǳƭƻ άƳŜǊŎŀŘƻέΣ Ƨł ƴńƻ ǎŜ ǘǊŀŘǳȊ ǇŜƭƻ ŎŃƳōƛƻ ŘŜ ǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜǎΦ ά¢ŜǊέ ŀƭƎǳƳ ōŜƳ ŞΣ ǇƻǊ ǾŜȊŜǎΣ ŀƭƎƻ 
pesado e burocrático em sociedades fluidas e digitais. As novas gerações optam pelo acesso à fruição de bens, novas experiências e a interação com outros neste 
processo. A valorização da criatividade e da transparência, associada à constante inovação, cria uma massa de consumidores que não almejam a titularidade de bens, 
ǇƻǊŞƳ ǎńƻ łǾƛŘƻǎ ǳǎǳłǊƛƻǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛœƻǎΦ {Ŝ ǾŀƭƻǊŜǎ ƴńƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǎ ǎńƻ ǾŀƭƻǊŜǎ ŘŜǎǇŜǊŘƛœŀŘƻǎΣ ƴŀǎ ǘǊŀƴǎŀœƿŜǎ άǇŜŜǊǘƻǇŜŜǊέ ŀ ŦǊǳƛœńƻ ŘŜ ōŜƴǎ Ş ƳŀȄƛƳƛȊŀŘŀΣ ŜǾƛǘŀƴŘƻ ŀ ǎǳŀ 
ƻŎƛƻǎƛŘŀŘŜΦ !ŘŜƳŀƛǎ ƴƻ ƳƻŘŜƭƻ ƴŜƎƻŎƛŀƭ Řŀ άǎƘŀǊƛƴƎ ŜŎƻƴƻƳȅέ ƳǳŘŀ ǘŀƳōŞƳ ƻ ǇŀŘǊńƻ Řƻǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ŦƻǊƴŜŎŜŘƻǊŜǎΥ ! ¦ōŜǊ ƴńƻ Ş Řƻƴŀ Řƻǎ ǾŜƝŎǳƭƻǎ ǉǳŜ ƻŦŜǊŜŎŜ ƴŜƳ ƻ 
AirBnb dos apartamentos que aluga, tampouco a AliBaba de qualquer dos produtos que comercializam. As plataformas simplesmente fornecem o acesso ao 
ǇŜǊǘŜƴŎƛƳŜƴǘƻ ǘŜƳǇƻǊłǊƛƻΦ мΦп h.W9¢L±h{Υ мΦпΦм hōƧŜǘƛǾƻ DŜǊŀƭΥ ω LƴǾŜǎǘƛƎŀǊ ƻǎ ōŜƴǎ ŎƻƳǳƴǎ Ŝ ŘƛǊŜƛǘƻǎ ŘƛŦǳǎƻǎ ς  ŘŜ ƳƻŘƻ ŜǎǇŜŎƛŀƭΣ ƻ ƳŜƛƻ ŀƳōƛŜƴǘŜ ς ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƛǎ Ł 
multititularidade que resgatam e consolidam a esfera social do indivíduo, ante a desmaterialização dos bens e da ascensão do modelo de compartilhamento; analisar, 
também, a necessária consolidação dos direitos difusos em nosso ordenamento jurídico para a possível criação de uma lógica do  pertencimento, capaz de refletir a 
ŦǳƴŎƛƻƴŀƭƛȊŀœńƻ Řƻ ŘƛǊŜƛǘƻ ŘŜ ǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜ ŀ ǎŜǊǾƛœƻ ŘŜ ǎŜǳ ǾƛŞǎ Ƴŀƛǎ ƘǳƳŀƴƛǎǘŀ Ŝ ƛƴŎƭǳǎƛǾƻΦ  мΦпΦн hōƧŜǘƛǾƻǎ 9ǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎΥ ω LƴǾŜǎǘƛƎŀǊ ƻǎ ōŜƴǎ ŎƻƳǳƴǎ Ŝ ŘƛǊŜƛǘƻǎ ŘƛŦǳǎƻǎ ς  
ŘŜ ƳƻŘƻ ŜǎǇŜŎƛŀƭΣ ƻ ƳŜƛƻ ŀƳōƛŜƴǘŜ ς ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƛǎ Ł ƳǳƭǘƛǘƛǘǳƭŀǊƛŘŀŘŜΤ ω !ƴŀƭƛǎŀǊ ŀ ŘŜǎƳŀǘŜǊƛŀƭƛȊŀœńƻ Řƻǎ ōŜƴǎ Ŝ Řŀ ŀǎŎŜƴǎńƻ Řƻ ƳƻŘŜƭƻ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊǘƛƭƘŀƳŜƴǘƻΤ  ω 9ǎǘǳŘŀǊ 
Ŝ ǊŜǾŜƭŀǊ ŀ ƳǳƭǘƛǘƛǘǳƭŀǊƛŘŀŘŜΣ ŎƻǊǊŜƭŀŎƛƻƴŀƴŘƻπŀ ŎƻƳ ƻ ŎƻƴŎŜƛǘƻ ŘŜ 9ǎǘŀŘƻ {ƻŎƛƻŀƳōƛŜƴǘŀƭ ŘŜ 5ƛǊŜƛǘƻΤ ω tǊƻƳƻǾŜǊ ŎǊƛŀœńƻ ŘŜ ǳƳŀ ƭƽƎƛŎŀ ƧǳǊƝŘƛŎŀ Řƻ ǇŜǊǘŜƴŎƛƳŜƴǘƻΣ ŎŀǇŀȊ 
de refletir a funcionalização do direito de propriedade; 2 METODOLOGIA: No plano da metodologia, o presente projeto se alicerçará sob os ensinamentos extensos da 
metodologia jurídica. Em verdade, a pesquisa partirá dos métodos clássicos de pesquisa, dentre eles o hipotético-dedutivo (Karl Popper), certamente alcançando, ainda, 
outros métodos, como o empírico (Francis Bacon), haja vista a complexidade do tema das Multititularidades e sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro, além da 
tímida e incipiente jurisprudência sobre o assunto que acalorará o debate. Contudo, tendo em vista a profundidade e largueza da pesquisa e a complexidade da mesma, 
espera-se que, fazendo uso dos métodos contemporâneos de pesquisa jurídica (Jorge Witker e Enrique Herrera, além de Tércio Sampaio Ferraz Júnior) como as 
perspectivas zetéticas e dogmáticas, não estando fincada somente ao exame puro e isolado das normas. Ademais, o empirismo atual (Viehweg) será de fundamental 
ƛƳǇƻǊǘŃƴŎƛŀ ǇŀǊŀ ƻ ŀǘƛƴƎƛƳŜƴǘƻ Řƻǎ ƻōƧŜǘƛǾƻǎ ǇǊƻǇƻǎǘƻǎΦ о w9{¦[¢!5h{ 9{t9w!5h{Υ !ƴǘŜ ŀ ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀΣ ƻ ǉǳŜ ǎŜ ŜǎǇŜǊŀ Ş ǉǳŜ ƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǇǊŜǾƛǎǘƻǎ ǎŜƧŀƳΥ ω 
9ǎǘǊǳǘǳǊŀǊ ŀ ǊŜǎǎƛƎƛƴƛŦƛŎŀœńƻ Řŀ ǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜ ŎƭłǎǎƛŎŀ ƴƻ 9ǎǘŀŘƻ {ƻŎƛƻŀƳōƛŜƴǘŀƭ ŘŜ 5ƛǊŜƛǘƻΣ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŀƴŘƻ ƻ ŎŜƴłǊƛƻ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŃƴŜƻ Řƻ ŀŎŜǎǎƻ Ŝ Řƻ ŎƻƳǇŀǊǘƛƭƘŀƳŜƴǘƻΤ ω 
Dar uma resposta à problemática da pesquisa, qual seja, a efetivação do direito difuso à propriedade de forma a humanizá-la, promovendo inclusão e pertencimento, 
ǘŜƴŘƻ ŜƳ Ǿƛǎǘŀ ŀ ƴŀǘǳǊŜȊŀ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ŘŜ ōŜƳ ŎƻƳǳƳ ŘŜ ǳǎƻ ŘŜ ǘƻŘƻǎΤ ω wŜǇƻǎƛŎƛƻƴŀǊ ŀ Ŧǳƴœńƻ ǎƻŎƛƻŀƳōƛŜƴǘŀƭ Řŀ ǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜ ƴƻ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ƧǳǊƝŘƛŎƻ ŀǘǳŀƭΣ ǘŀƴǘƻ ƴƻ ŘƛǊŜƛǘƻ 
ǇłǘǊƛƻ ŎƻƳƻ ƴƻ ŎƻƳǇŀǊŀŘƻΤ ω [ƻŎŀƭƛȊŀǊ Ŝ ŘŜŦƛƴƛǊ ŀ ƳǳƭǘƛǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜ ŎƻƳƻ ŘŜǎŀŦƛƻ ƧǳǊƝŘƛŎƻ ŜǎǇŀŎƛŀƭ Ŝ ǘŜƳǇƻǊŀƭ ǘŜƴŘƻ ŜƳ Ǿƛǎǘŀ ŀ ǊŜƭŀœńƻ ƧǳǊƝŘƛŎŀ ŘŜ ŀǇǊƻǾŜƛǘŀƳŜƴǘƻ 
ŜŎƻƴƾƳƛŎƻ Ŝ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ŘŜ ōŜƴǎ ŎƻƳǳƴǎΤ ω bŀ ŜǊŀ Řƻǎ ŘƛǊŜǘƻǎ ŘƛŦǳǎƻǎΣ ŀƴŀƭƛǎŀǊ ƻ ŀŎŜǎǎŀǊ Ŝ ŦǊǳƛǊΣ ƛƴǾŞǎ Řƻ ǘŜǊ Ŝ ŀŘǉǳƛǊƛǊΣ ƴŀǎ ŀǘǳŀƛǎ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜǎ ŦƭǳƝŘŀǎ Ŝ ŘƛƎƛǘŀƛǎΣ 
possibilitando novas experiências multissensoriais e ambientais, além de a interação com outros indivíduos neste processo.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Em uma nova configuração de governança global, mudanças nas relações entre os principais atores nacionais e internacionais produziram transformações 
no Direito, o que, consequentemente, alterou a tradicional lógica dos instrumentos jurídicos internacionais de indução à conformidade. Por força da especialização do 
Direito Internacional, consequência da especialização da sociedade internacional, o sistema jurídico fragmenta-se em subsistemas moldados com diferentes lógicas de 
funcionamento, inclusive, com instrumentos próprios de efetividade. As formas de controle do direito internacional do século XXI acompanham seu processo de crescente 
e contínua especialização. Destarte, a proliferação de subsistemas jurídicos internacionais implica a multiplicação dos mecanismos de efetividade. A resolução de disputas 
é parte de uma estratégia exitosa de cumprimento, especialmente relevante na área de direitos humanos (GUZMAN, Andrew T. How international law works: a rational 
choice theory. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 50; CHAYES, Abram; CHAYES, Antonia Handler; MITCHELL, Ronald B. Managing compliance: a comparative 
perspective. In: WEISS, Edith Brown; JACOBSON, Harold K. Engaging countries: strengthening compliance with international environmental accords. Massachusetts: The 
Mit Press, 1998, p. 54). A era pós-Segunda Guerra Mundial presenciou a ascensão de tribunais internacionais com jurisdição compulsória, a exemplo da Corte Europeia de 
Direitos Humanos; da Corte Europeia de Direitos Humanos, do Tribunal Internacional para a ex-Iugoslavia e do Tribunal Internacional para Ruanda (embora ambos sejam 
bastante limitados) e do Tribunal Penal Internacional, entre outros (HATHAWAY, Oona. Between power and principle: a political theory of international law. Yale Law 
School Legal Scholarship Repository, p. 489, nota 56, jan. 2005).  É possível identificar a seara dos direitos humanos como a de maior cumprimento do direito 
internacional (HAAS, Peter M. Why comply, or some hypotheses in search of an analyst. Studies in Transnational Legal Policy, v. 29, p. 26. 1997). Entretanto, mesmo no 
campo dos direitos humanos, o sistema jurídico internacional apresenta-se como insuficiente para lidar com os problemas internacionais. É impossível vislumbrar 
relevante à cooperação um sistema jurídico incapaz de determinar a conduta dos sujeitos. Por isso, os mecanismos de indução ao cumprimento das normas e das 
decisões internacionais, questão central a um Direito particularmente desprovido de órgãos dotados de coerção, suscitam a atenção dos estudiosos da 
área. METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS: Por meio de um contínuo movimento de fricção mútua, o Direito é modificado pelas demais ciências 
sociais, ao passo em que também as modifica, a partir da racionalidade de cada uma delas. Fruto de uma maior preocupação interdisciplinar, a academia jurídica 
internacional vive um momento em que as ortodoxias antigas são questionadas e os novos paradigmas desenhados, conforme postulados advindos não apenas da Ciência 
Política, senão da Economia, da Sociologia, da Psicologia, e de outras tantas disciplinas, cada vez mais utilizados para se entender o Direito Internacional. Uma eventual 
relação de causalidade entre as normas internacionais e o comportamento dos Estados somente pode ser adequadamente compreendida, em toda a sua plenitude, a 
partir de uma abordagem interdisciplinar entre o Direito Internacional e as Relações Internacionais e mediante ferramentas metodológicas interdisciplinares, que 
combinem trabalhos empíricos com a revisão da literatura das Teorias das Relações Internacionais. Em outras palavras, a interdisciplinaridade entre as Relações 
Internacionais e o Direito Internacional como metodologia para o entendimento dos mecanismos de indução ao cumprimento do direito internacional. Assim, o 
significado do cumprimento do Direito Internacional depende do paradigma teórico a que o estudioso está vinculado e as diferentes Teorias das Relações Internacionais 
apresentam distintos conceitos de conformidade jurídica. Portanto, inexiste um pensamento teórico único das Relações Internacionais, ao contrário, há um grande 
número de paradigmas, o que torna possível identificar semelhanças entre teorias diferentes e dessemelhanças entre as correntes e as vertentes de uma mesma teoria. 
Ademais, a título de uma adequada reflexão sobre a prática internacional, um outro caminho para se pensar a teoria do direito internacional parece ser aquele que 
ŎƻƳōƛƴŀ ƻǎ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎłǾŜƛǎ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ ǇǊłǘƛŎƻǎ τ ŀ ŀƴłƭƛǎŜ ŜƳǇƝǊƛŎŀ ǇƻǊ ƳŜƛƻ ŘŜ ŘŀŘƻǎ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾƻǎΣ ŜǎǘŀǘƝǎǘƛŎŀǎ ǘŞŎƴƛŎŀǎΣ ŜǎǘǳŘƻǎ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾƻǎ Ŝ ŜȄŀƳŜ ŘŜ Ŏŀǎƻǎ 
ŎƻƴŎǊŜǘƻǎ όŎƻƴǎƻŀƴǘŜ ǳƳŀ ƛŘŜƛŀ ƴƻǊǘŜπŀƳŜǊƛŎŀƴŀ ŘŜ ǉǳŜ ǳƳŀ ǘŜƻǊƛŀ ŘŜǾŜ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ǇǊƻǇƻǎƛœƿŜǎ ƎŜǊŀƛǎ ǘŜǎǘłǾŜƛǎ Ŝ ǾŜǊƛŦƛŎłǾŜƛǎύ τ ŎƻƳ ŀ ŘŜǾƛŘŀ ǊŜǾƛǎńƻ Řŀǎ ¢ŜƻǊƛŀǎ Řŀǎ 
Relações Internacionais. Qualquer iniciativa intelectual sem uma teoria é estéril e infrutífera, pois não é possível testar hipóteses, estabelecer relações causais, entender 
evidências empíricas, antever fenômenos, chegar a resultados distintos de meras suposições aleatórias e, finalmente, pavimentar caminhos para novas pesquisas. Por 
isso, a compreensão epistemológica da Ciência do Direito deve se dar a partir de teorias e modelos empiricamente refutáveis, distantes, pois, do senso comum (tributário 
de análises abstratas, afirmações intuitivas e juízos de valor).  OBJETIVOS: E se a ideia é fazer uma análise interdisciplinar dos mecanismos de indução ao Direito 
Internacional, é difícil imaginar um tema melhor do que o dos direitos humanos. Assim, para os propósitos deste trabalho, ou seja, compreender a relação entre o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos e os comportamentos estatais, opta-se por um recorte epistemológico das Teorias das Relações Internacionais a partir da premissa da 
racionalidade: o realismo, o institucionalismo e o liberalismo, de um lado, e o construtivismo, de outro. Desse modo, busca-se analisar o fenômeno do cumprimento dos 
Direitos Humanos no plano internacional, consoante os argumentos centrais dos principais paradigmas teóricos das Relações Internacionais, ou seja, o poder, as relações 
de custo e benefício, o papel dos grupos de interesse domésticos e a legitimidade, respectivamente, para o realismo, o institucionalismo, o liberalismo e o construtivismo. 
Finalmente, ciente de todos esses fatores, é possível aumentar o cumprimento do Direito Internacional e, assim, facilitar a concretização das metas e dos objetivos da 
Política Internacional de Direitos Humanos. RESULTADOS ESPERADOS: Sobrepostos os mencionados raciocínios teóricos às situações fáticas de descumprimento dos 
Direitos Humanos pelos Estados, busca-se avaliar a adequação dos mecanismos de indução ao cumprimento do Direito Internacional nessa seara. A um só tempo, os 
mecanismos tradicionais ganham força e surgem novos mecanismos, que não podem ser compreendidos pelo raciocínio jurídico clássico. Dessa forma, padrões globais 
decursivos de processos de interação internacional e transnacional produzem novos arranjos institucionais internos que reforçam a efetividade das normas, obrigatórias 
ou não, com destaque para a área dos Direitos Humanos. Nesse sentido, é emblemática a delegação de funções a organismos internacionais dotados de poder coercitivo, 
a exemplo dos tribunais internacionais. Todavia, embora próprios de um controle normativo cogente, esses mecanismos são suscetíveis aos cálculos políticos e 
econômicos dos Estados, valores extrínsecos ao Direito. Nesse sentido, o Direito Internacional aplica-se não apenas em virtude desse cenário de maior cogência, em que 
normas internacionais com força coercitiva ombreiam com as normas internas na determinação do comportamento dos Estados. Muitas vezes, quando os benefícios de 
um Estado em não cumprir uma norma ou uma decisão de um tribunal internacional excedem os benefícios de cumpri-las, os mecanismos de incentivo, calcados na ideia 
de reputação e reciprocidade, são mais adequados do que os mecanismos de imposição e controle. Enfim, não se deve perder de vista que os fatores jurídicos são apenas 
um dos elementos capazes de influenciar as condutas estatais, em outras palavras, somente instrumentos jurídicos vinculativos e coercitivos não bastam. Em verdade, os 
ǾŀƭƻǊŜǎ ŜȄǘǊƝƴǎŜŎƻǎ ŀƻ 5ƛǊŜƛǘƻ τ ǇƻƭƝǘƛŎƻǎΣ ŜŎƻƴƾƳƛŎƻǎ ƻǳ ǊŜǇǳǘŀŎƛƻƴŀƛǎ τ ǊŜǾŜƭŀƳπǎŜΣ Ƴǳƛǘŀǎ ǾŜȊŜǎΣ ƻǎ Ƴŀƛǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ƴŀ ƛƳǇƻǎƛœńƻ Řŀǎ ƴƻǊƳŀǎ ƴŀǎ wŜƭŀœƿŜǎ 
Internacionais. Entretanto, essa robusta constatação é incapaz de esclarecer por que os Estados respeitam o Direito Internacional e por que o desrespeitam. Ou, ainda, 
por que, com igual força, mudam ambos comportamentos. E tudo isso, antes de reduzir a importância da complexa empresa jurídica internacional, deve, ao contrário, 
estimular o aprimoramento do estudo sobre o papel que ela pode desempenhar na vida social global.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/5712362016183027
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Economia CriativaESTÁCIO RIBEIRÃO PRETOPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A):Ana Teresa Cirigliano Villela
Plano de trabalho vinculado ao curso:ARQUITETURA E URBANISMO

@: anacirigliano.arquitetura@gmail.com

PROJETO:O PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARQUITETÔNICO DO QUADRILÁTERO CENTRAL DE RIBEIRÃO PRETO (SP): UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 
DE RECONHECIMENTO DO CONJUNTO URBANO COM BASE EM SIG

Cronograma:
- Fevereiro (2020): Levantamento bibliográfico - Março (2020): Levantamento bibliográfico - Abril (2020): Redação dos apontamentos preliminares a partir da revisão 
bibliográfica /  Envio do 1o relatório / Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio - Maio (2020) - Junho (2020): Tratamento das imagens do banco de 
dados / Realização de workshop: O uso do SIG no mapeamento do patrimônio histórico-arquitetônico - Julho (2020): Estudos comparativos das edificações levantadas / 
Envio do 2o relatório  - Agosto (2020): Redação de artigo para publicação 1  - Setembro (2020): Identificação de tipologias de elementos, ornamentos, soluções 
volumétricas e espaciais por meio de fotografias - Outubro (2020): Elaboração de esquemas gráficos dos estudos tipológico-comparativos / Envio do 3o relatório  - 
Novembro (2020):  Elaboração de esquemas gráficos dos estudos tipológico-comparativos / Redação de artigo para publicação 2 - Dezembro (2020): Redação de artigo 
para publicação 2 - Janeiro (2021): Redação do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A presente pesquisa tem como objetivo processar e analisar criticamente os dados obtidos durante o desenvolvimento do Projeto de Extensão, em vigência 
durante o ano de 2019 no Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, intitulado Levantamento histórico-patrimonial do Quadrilátero Central de Ribeirão Preto (SP). 
Neste projeto, foram levantados e catalogados cerca de 700 imóveis de interesse histórico e arquitetônico existentes no Quadrilátero Central, local de fundação da cidade 
e, consequentemente, onde está localizada a maior parte das edificações remanescentes do início do século XX. A despeito das demolições, do abandono e da 
descaracterização que muitas delas sofreram desde então, subsiste ainda um considerável número de edifícios com tipologias e estilos reconhecíveis e que compõem um 
conjunto urbano de inestimável valor para a história material de Ribeirão Preto. Cerca de 30 destas 700 edificações são tombadas, ora em nível municipal, ora em nível 
estadual. Essas edificações que integram o patrimônio oficial da cidade não raramente são marcadas pelo seu aspecto monumental e relacionam-se direta ou 
indiretamente ao período áureo do café, que impulsionou o desenvolvimento urbano na transição dos séculos XIX para o XX, estampado o vocabulário eclético preterido à 
época como demonstrativo de status social e econômico. Já as edificações ditas menores, que reproduzem em menor escala não só a linguagem eclética dos 
monumentos tombados, como também elementos característicos dos estilos art decó, neocolonial, moderno e pós-moderno, são deixadas à margem desse patrimônio. A 
ideia de patrimônio como um bem isolado é algo que vem sendo questionado desde a Carta de Veneza de 1964 e ainda assim as políticas públicas insistem na sua 
aplicação por meio do instrumento do tombamento.  Objetivos: Propõe-se a partir dessas leituras, o reconhecimento dessa amostragem como  um conjunto urbano de 
interesse histórico e arquitetônico e não como uma série de fragmentos tombados, não raramente abandonados e/ou em estado de ruínas dadas as constantes pressões 
do mercado imobiliário. Para que se pudesse pensar em medidas efetivas de proteção de todo o conjunto, seria então necessário conhecer e reconhecer as edificações 
que o compunham, tarefa essa realizada durante o projeto de extensão mencionado e que atualmente compõe um extenso banco de dados dentro do Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). Os dados são complexos e abarcam informações como datas de construção e reformas, fotografias feitas durante os levantamentos de 
campo e  desenhos técnicos, no caso de imóveis cujos processos no Arquivo Público são acompanhados de projetos de arquitetura. A partir desses dados é possível 
entender transformações na paisagem, reconhecer tipologias construtivas, identificar padrões de elementos integrados à arquitetura, conhecer ornamentos 
caracterizantes dos muitos estilos empregados ao longo do século XX, etc.  Metodologia: 1. Levantamento bibliográfico 2. Tratamento das imagens do banco de 
dados 3. Estudos tipológicos e comparativos das edificações levantadas 4. Tabulação de dados 5. Análise crítica dos dados e contextualização histórica como subsídios a 
políticas de preservação patrimonial da área de estudo 6. Redação de artigos para publicação em periódicos Resultados esperados: Espera-se com esse trabalho, em 
continuidade às proposições do projeto de extensão, apontar novas possibilidades de reconhecimento do patrimônio histórico-arquitetônico da cidade de Ribeirão Preto, 
de modo que se possa incrementar as políticas públicas voltadas à sua preservação. Dialogando com outras pesquisas acadêmicas que vem sendo desenvolvidas no Brasil 
e no mundo, espera-se ainda a estruturação e divulgação de uma metodologia com base em SIG que possa ser aplicada a outras áreas de estudo. Viabilidade técnica e 
econômica: Os recursos necessários serão apenas aqueles destinados à participação em eventos, sob minha responsabilidade.
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PESQUISADOR(A):Thauana Paiva De Souza Gomes
Plano de trabalho vinculado ao curso:PEDAGOGIA

@: thauanap@gmail.com

PROJETO:Inventariando ervas medicinais em assentamento: relações entre usos tradicionais e legais de interesse do SUS- Sistema Único de Saúde

Cronograma:
fevereiro 2020 a maio de 2020- levantamento bibliográfico e atualização legal sobre usos das ervas medicinais; abril a setembro de 2020 levantamento dos dados/ 
inventários das ervas nos lotes escolhidos do assentamento; outubro e novembro de 2020 tratamento dos dados, dezembro 2020 escrita do relatório final; salienta-se que 
serão submetidos a cada etapa, um trabalho a congresso de pesquisa e um artigo com relatório final de pesquisa a revista da área.

Descrição do Plano de Trabalho
LƴǘǊƻŘǳœńƻΥ h ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǇŜŘƛŘƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻ ǇǊƻŘǳǘƛǾƛŘŀŘŜ ǎŜ ŀǘǊŜƭŀ Ł ǇŜǎǉǳƛǎŀ ŦƛƴŀƴŎƛŀŘŀ ǇŜƭŀ C!t9{t ά/ƻƴǎǘǊǳƛƴŘƻ Ŝƭƻǎ ŜƴǘǊŜ !ƎǊƻŜŎƻƭƻƎƛŀ Ŝ /ƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ǊǳǊŀƛǎΥ ŘŜǎŀŦƛƻǎ 
Řŀ ǊŜƭŀœńƻ ŜƴǘǊŜ 9ƴǎƛƴƻΣ tŜǎǉǳƛǎŀ Ŝ 9ȄǘŜƴǎńƻέΣ ƻ ǉǳŀƭΣ ǊŜŦƭŜǘŜ ŀœƿŜǎ Řƻ b¦t95hwπ bǵŎƭŜƻ ŘŜ tŜǎǉǳƛǎŀ Ŝ 5ƻŎǳƳŜƴǘŀœńƻ wǳǊŀƭπ ǾƻƭǘŀŘŀǎ Ł ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀ Řŀ ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŀ 
familiar e de assentamentos rurais. O presente recorte destaca em específico a busca por um inventário das ervas medicinais cultivadas no assentamento Monte Alegre, o 
qual muitas famílias por origens diferenciadas produzem no embolado de seus lotes diferentes culturas entre elas aquelas utilizadas como ervas curativas/ medicinais. O 
trabalho busca fazer um inventário da ervas cultivadas no assentamento e compará-las ao uso e indicações orientadas pelo SUS- Sistema Único de Saúde. Através de 
pesquisa de campo nos lotes do assentamento Monte Alegre serão inventariado todas as plantas(ervas) de uso com finalidade medicinal. Para realização do inventário 
serão utilizadas fichas de registro com foto e identificação das ervas nos lotes e registro a partir de indicação do titular do lote. Após o registro serão catalogados e 
lançados em banco de dados para comparação das ervas mais utilizadas no assentamento. Para comparar com a listagem das 71 ervas indicadas na RDCNº10 de interesse 
do SUS-Sistema único de Saúde. Espera-se com este levantamento apontar locais potenciais de produção de ervas para o Sistema único de saúde gerando possibilidades 
de trabalho e renda para a comunidade local. Bem como, discutir que a relação entre o uso tradicional e o racional da área médica, buscando mostrar a relação entre 
saberes tradicionais e as orientações legais, evidenciando o importante papel da tradição para novas estudos e validação científica/ médica. É possível dizer que, hoje, o 
Brasil é um dos países com legislação mais avançada do mundo referente aos fitoterápicos, processo que se iniciou em 1981, com a Portaria nº 212, de 11 de setembro de 
1981. A partir de então, o país passa a adotar as plantas medicinais como prioridade, e, no ano seguinte, elas passam a ser incluídas na lista da Central de medicamentos 
por meio do Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais. Em 1988, a Resolução CIPLAN-08/88 regulamenta a implantação da fitoterapia nos Serviços de Saúde, nas 
Unidades Federativas, e, em 1991, o Parecer nº06/91 do Conselho de Medicina reconhece a atividade de fitoterapia, desenvolvida sob supervisão médica, como uma 
prática referendada pelo Ministério da Saúde. Mas é efetivamente a partir de 2004 que ocorreram avanços verdadeiramente significativos. Neste ano, foram publicadas a 
Resolução n°90, relativa à Guia para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos, e também a Resolução da Diretoria Coletiva nº48, que dispõe sobre 
o registro de medicamentos fitoterápicos. Em 2008, foi então criada a PNPMF - Política Nacional de Plantas Fitoterápicas - (BRASIL, 2006a) e também publicada a 
Instrução Normativa nº 5, que regulamenta 36 espécies de plantas medicinais de registro simplificado junto à ANVISA (BRASIL, 2008). Além deste grupo, foram ainda 
publicadas as RENISUS e RDC nº10: a primeira é uma Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS, a qual lista 71 espécies de interesse do SUS; e a segunda 
se refere à resolução da ANVISA que regulamenta a comercialização das drogas vegetais de venda isenta de prescrição médica destinada ao consumidor final. Neste 
mesmo ano, foram ainda aprovadas a RDC nº14, que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos, e a RDC nº17, que dispõe sobre as Boas Práticas de 
Fabricação de medicamentos. Por fim, a portaria n°886, de 2009, institui a Farmácia Viva no âmbito do SUS. No que se refere à legislação atual e ao relativo aumento de 
trabalhos publicados no período relacionado anteriormente (2013 e 2015), destaca-se inicialmente, em 2011, o lançamento da 5a edição da Farmacopeia Brasileira 
(BRASIL, 2010a, 2010b), que descreve 52 plantas medicinais, na forma de droga vegetal. Em 2012, há a publicação da 1a edição do Formulário Fitoterápico da 
Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2011), apresentando 54 plantas medicinais, na forma de droga vegetal, tintura, gel, pomada, creme, xarope e sabonete. No que se refere 
ainda à legislação, podemos destacar que, no ano de 2014, com a publicação da RDC Nº 26, de 13 de maio de 2014 (BRASIL, 2014c), e da IN Nº 4, de 18 de junho de 2014 
ό.w!{L[Σ нлмпōύΣ ƻ ǇŀƝǎ Ǉŀǎǎƻǳ ŀ ǘŜǊ άŘƻƛǎ ǘƛǇƻǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳǘƻǎ ŎƻƳ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘŜ ƳŜŘƛŎƛƴŀƭ ŘŜǊƛǾŀŘƻǎ ŘŜ ǇƭŀƴǘŀǎΥ ƻ ƳŜŘƛŎŀƳŜƴǘƻ ŦƛǘƻǘŜǊłǇƛŎƻ όaCύ Ŝ ƻ ǇǊƻŘǳǘƻ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭ 
ŦƛǘƻǘŜǊłǇƛŎƻ όt¢CύέΦ tƻǊ Ŝǎǘŀ ǇƻǊǘŀ ŘŜ ŜƴǘǊŀŘŀ Ş ǇƻǎǎƝǾŜƭ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊ ǉǳŜ ƻ ŎŀƳǇƻ Řŀ ƭŜƎƛǎƭŀœńƻ ƭƛƎŀŘŀǎ ŀƻ ǘǊŀǘŀƳŜƴǘƻ ŎƻƳ ŦƛǘƻǘŜǊłǇƛŎƻǎ Ŝ ŜǊǾŀǎ ƳŜŘƛŎƛƴŀƛǎΣ ƴƻ .Ǌŀǎƛƭ ǘŜƳ ǳƳ 
significativo avanço e permite às comunidades que as produzem adentrar em setores de mercado garantido por estas programas como Farmácia Viva a compra in-natura 
(desidratada) destes ervas. No que que se refere especificamente ao objeto de estudo deste projeto, o assentamento Monte Alegre é situado entre cidades de 
Araraquara, Motuca e Matão, formado por 6 núcleos e 446 lotes, nos quais as mulheres possuem a maior parte da titularidade. O assentamento encontra-se ainda no 
coração do plantio de cana-de açúcar do Estado de São Paulo, representando um cinturão agrícola de culturas diversas e um campo possível de análise produtiva quanto a 
formas mais sustentáveis. (FERRANTE et all, 2018). Trata-se de um local parte de toda esta diversidade se faz pela valorização de conhecimentos advindos 
hereditariamente, em que se usava um chá ou um tipo de alimento de outra região do país e no embolado de espécies se conservam como práticas cotidianas e saberes 
tradicionais. A permanência de espécies diferentes e diversificadas se mantém pelo entendimento de que a vida mantém proporções  maiores do que apenas a saúde 
individual, mas na conservação de diferentes espécies e a própria relação com a natureza e com as culturas tradicionais e agrícolas. Objetivos: 1) Fazer um levantamento 
das ervas medicinais do assentamento Monte Alegre; 2) Comprar as ervas inventariadas àquelas de interesse do Sistema único de saúde; 3) Apontar as relações de usos 
tradicionais das ervas no assentamento e as de orientação em Manuais legais; 4) Apontar o potencial das ervas cultivadas às comunidades que possa, ter interesse 
comercial, como possibilidade de geração de trabalho e renda para o grupo. Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: Para desenvolvimento deste projeto 
será escolhido um dos 6 núcleos do assentamento Monte Alegre a partir de visita exploratória, para seleção do  mesmo será considera: proximidade ás áreas  lotes  a 
serem inventariadas, diversidade e acessibilidade à produção das ervas. A segunda etapa será a realização do inventário das ervas medicinais dos lotes do núcleo a partir 
dos seguintes critérios: tipo de erva, foto, uso tradicional e prática de cultivo. A terceira etapa envolverá o registro do dado em banco de dados para geração das 
porcentagens de lotes que possuem as ervas, para compará-las aos usos legais indicados pelo SUS- Sistema único de Saúde. Resultados esperados: Pretende-se com este 
projeto produzir um inventário de das ervas medicinais e do conhecimento tradicional local, bem como, relacionar o conhecimento tradicional ao uso legal. E por fim, 
possibilitar às comunidades estratégias de valorização e venda dos produtos produzidos por ele, no caso específico das ervas em programas como Farmácia 
Viva. Viabilidade técnica e econômica: Por se tratar de uma pesquisa vinculada a um projeto aprovado pela FAPESP e pelo fato da pesquisadora ser integrante do 
NUPEDOR- Núcleo de Pesquisa e Documentação Rural responsável em desenvolver o projeto, as pesquisa e levantamento de campo serão integradas aos custos de 
campo do projeto maior, possibilitando a integração entre instituições e pesquisadores.
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PESQUISADOR(A):Emerson Felipe Felix
Plano de trabalho vinculado ao curso:ENGENHARIA CIVIL
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PROJETO:Aplicação de inteligência artificial para determinação de modelos preditivos de parâmetros mecânicos de concretos com agregado 
reciclado

Cronograma:
- Fevereiro/Março/Abril de 2020 - Determinação de um banco de dados contendo resultados experimentais coletados da literatura; - Abril/Maio de 2020 - Análise 
estatística sobre os dados coletados; - Junho de 2020 - Análise de convergência com uma RNA de topologia fixa com o intuito de determinar a melhor taxa de 
aprendizado do algoritmo; - Julho/Agosto/Setembro de 2020 - Treinamento e a validação das RNA; - Outubro de 2020- Seleção das redes com os melhores 
desempenhos; - Novembro/Dezembro de 2020- Análise de performance dos modelos; - Dezembro de 2020/Janeiro de 2021 - Redação de Artigos e relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: A indústria da construção pode atuar de maneira socialmente antagônica. Enquanto seu progresso contribui para o crescimento 
econômico e desenvolvimento de um país, as demolições de estruturas antigas causadas por esta mesma indústria geram uma enorme quantidade de concreto demolido 
nos aterros e causam sérios problemas ambientais, como o esgotamento das áreas de aterro sanitário. Para mitigar os impactos ambientais adversos, associados à 
demolição de estruturas, tem-se utilizado o agregado de concreto reciclado (ACR) proveniente dessas demolições como alternativa aos agregados naturais não-
renováveis. Além disso, o uso de ACR melhora a sustentabilidade dos recursos naturais, diminui os custos de transporte e reduz a pegada de CO2 (OMARY et al., 2016; 
GOLAFSHANI; BEHNOOD, 2018). Deve-se observar, no entanto, as diferenças existentes entre o agregado reciclado e o agregado convencional. A principal diferença se dá 
na maior porosidade do ACR, que implica em maior absorção de água. Isso interfere na quantidade de argamassa do concreto original aderida à superfície do agregado. A 
camada de argamassa aderida influencia diretamente nas propriedades mecânicas do concreto, como resistência à compressão e módulo de elasticidade (PADMINI et al., 
2009; EVANGELISTA; BRITO, 2010; GONZÁLES-TABOADA et al., 2016). A resistência à compressão do concreto reciclado está fortemente relacionada a fatores como 
relação água-cimento, relação agregado-cimento (tanto graúdo quanto fino), taxa de substituição do agregado natural pelo reciclado e taxa de adição. Entretanto, a 
análise desses fatores e da resistência à compressão indica um relação não-linear com certa complexidade, e não há, atualmente, uma fórmula teórica definida que possa 
refletir com exatidão suas relações. Para fins práticos, são realizados experimentos substanciais para garantir que a resistência à compressão do concreto reciclado atenda 
aos requisitos necessários (AMORIM et al., 2012; CHOI; YUN, 2012; CREE et al., 2013; DENG et al., 2018). O módulo de elasticidade, que quantifica a deformação dos 
materiais, é uma propriedade mecânica chave utilizada pela indústria da construção. De modo geral, o concreto de agregado reciclado (CAR) apresenta um módulo de 
elasticidade inferior ao concreto feito com agregado natural (CAN), para a mesma relação água-cimento. Foram propostas diferentes equações para relacionar o módulo 
de elasticidade com outras propriedades, como a resistência à compressão. Todavia, as equações propostas tinham como base dados experimentais relacionados ao CAN, 
tornando a aplicação para o CAR questionável (GOLAFSHANI; BEHNOOD, 2018). Assim, os modelos existentes para predição da resistência à compressão e do módulo de 
elasticidade do CAR são frequentemente restritos à subconjuntos de propriedades específicas e podem não fornecer previsões precisas das propriedades em questão. 
Neste contexto, a utilização de inteligência artificial, especificamente, Redes Neurais Artificiais (RNA), vem se mostrando uma alternativa viável e eficaz para contornar as 
dificuldades impostas no processo de modelagem de parâmetros mecânicos do concreto, uma vez que estas redes têm demonstrando grande aplicabilidade na 
modelagem de problemas de diferente natureza (CARDOSO; CRUZ, 2016; BONINI NETO et al., 2017). Ademais, o uso de RNA já vem sendo adotado na área de CAN, e 
recentemente tem sido utilizada também para CAR (GHOLAMPOUR et al., 2017; DUAN et al., 2017, FELIX et al., 2018).  OBJETIVOS DO PROJETO DE PESQUISA: Deste 
modo, o presente trabalho tem como objetivo a determinação de modelos preditivos da resistência à compressão e do módulo de elasticidade, fazendo o uso de 
inteligência artificial, especificamente, pelo treinamento de Redes Neurais Artificiais, do tipo multilayer perceptron (MLP). METODOLOGIA: Com o objetivo de determinar 
modelos preditivos para a resistência à compressão e o módulo de elasticidade de concretos com agregados reciclados, serão adotados neste trabalho as seguintes etapas 
de trabalho. Em síntese, na primeira etapa será realizada a determinação de um banco de dados contendo resultados experimentais coletados da literatura. Na segunda 
será feita uma análise estatística sobre os dados coletados, a fim de verificar a existência de dados fora do contexto de estudo ou dados que possam inviabilizar a 
convergência do treinamento das redes. Na terceira etapa, será realizada uma análise de convergência com uma RNA de topologia fixa com o intuito de determinar a 
melhor taxa de aprendizado do algoritmo. Na quarta etapa, serão conduzidos o treinamento e a validação das RNA, sendo na sequência realizada uma análise de todos os 
resultados (obtidos no treinamento e validação), e a seleção das redes com os melhores desempenhos. Por fim, na quinta etapa, serão analisadas a performance dos 
modelos selecionados na etapa anterior, gerando os resultados finais, os quais serão empregados para a produção de artigos científicos que farão a difusão dos resultados 
encontrados nesta pesquisa. RESULTADO ESPERADOS: Frente ao desenvolvimento deste trabalho, espera-se demonstrar a potencialidade das redes neurais artificiais 
para a modelagem da resistência à compressão e do módulo de elasticidade de concretos com agregado natural e/ou reciclado. Ademais, espera-se que os resultados 
encontrados apontem a aplicabilidade dos modelos gerados, e que eles se apresentem como potenciais ferramentas para a análise da performance mecânica de 
concretos contendo agregado reciclado, de forma a dar subsídio aos estudos de viabilidade técnica, econômica e sustentável de futuras aplicações do CAR. VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA: Para a realização deste trabalho faz-se necessário apenas computador pessoal.
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PROJETO:IMPACTOS DO BIOCOMÉRCIO DE MURUMURU NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: ESTUDO COM OS PRODUTORES RURAIS DA 
REGIÃO ESTUÁRIA DE ABAETETUBA, PARÁ, BRASIL

Cronograma:
02/2020: - Revisão bibliográfica; - Elaboração do instrumento; 03/2020 - Revisão bibliográfica; - Revisão do instrumento por quatro especialistas; - 
Correções; 04/2020 - Revisão bibliográfica; - Pré-teste com 10 respondentes; 05/2020 - Aplicação do questionário em Abaetetuba-PA com os cooperados da Cofruta; - 
Tabulação das respostas; 06/2020 - Teste de consistência interna; - Análise dos resultados; - Primeira palestra. 07/2020 - Revisão dos resultados e redação. - Redação 
do primeiro trabalho científico a ser submetido (construção do instrumento); 08/2020 - Redação do primeiro trabalho científico a ser submetido (construção do 
instrumento); 09/2020 - Redação do segundo trabalho científico a ser submetido (resultados da aplicação do questionário em Abaetetuba-PA); 10/2020 - Redação do 
pré-projeto de pesquisa a ser submetido ao órgão de fomento ou empresa privada; - Contatos para parceria com um professor doutor. 11/2020 - Redação e revisão dos 
trabalhos. 12/2020 - Redação e revisão dos trabalhos. 01/2021 - Redação e revisão dos trabalhos. - Escolha dos eventos para submeter os trabalhos.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Aliada a preocupação crescente entre o padrão de consumo e origem da matéria-prima, o setor empresarial vem reconhecendo as oportunidades de negócio 
que a biodiversidade brasileira oferece e, desta forma, procura atender a demanda por produtos que atendam estas expectativas e ao mesmo tempo incorporem valores 
socioambientais, fato que motiva o desenvolvimento de produtos com base na biodiversidade pela indústria alimentícia, de cosméticos, farmacêutica e também pelo 
setor de serviços como o ecoturismo. Nas últimas décadas, os Produtos Florestais não Madeireiros (PFNM) da Amazônia têm sido revalorizados e a sua utilização 
incrementada. O interesse por esses produtos deve-se, principalmente, à valorização de uma vida com hábitos mais saudáveis e, ao consumo de produtos naturais. 
Muitos produtos têm chamado a atenção de empresas de médio e grande porte, principalmente de cosméticos, que demonstram interesse em investir em ativos da 
biodiversidade amazônica. As espécies do gênero Astrocaryum são economicamente importantes, inclusive as que recebem o nome vulgar de Murumuru. Ocorrem 
principalmente em áreas úmidas e temporariamente inundadas, próximas aos rios e lagos, às vezes formando grandes populações. A dispersão dos frutos é feita pela 
água dos rios, pela fauna aquática e terrestre como pacas, jabutis, quatipurus, macacos, queixadas, entre outros. São facilmente reconhecidas por apresentarem, no seu 
caule, bainhas persistentes e densamente cobertas por longos espinhos pretos. Das amêndoas do Murumuru se extrai um óleo e deste uma gordura semissólida, cuja 
extração é significativa nos Estados do Pará e Amapá. A densidade de palmeiras de Murumuruzeiros pode variar no estuário amazônico e dentro das propriedades, 
principalmente porque em toda a região costeira encontram-se centenas de ilhas. O município de Abaetetuba localiza-se na típica região estuarina e grande parte de seu 
território é constituído por ilhas fluviais. A composição sociocultural do município e das ilhas é diversificada, como na maior parte da Amazônia brasileira. Os ribeirinhos, 
como são chamados os habitantes desse local, se dedicam principalmente a exploração dos recursos naturais da região, com florestas inundáveis de várzea dominadas 
por poucas espécies, como o Açaí e o Murumuru, outras com árvores maiores como a Pitaíca, Pracuúba, Seringueira e a Ucuúba. A extração do Murumuru de forma 
sustentável pelos produtores pode ser uma alternativa para ampliar a renda das famílias. As fases mais lucrativas do negócio são a distribuição e a comercialização que 
requerem habilidades especiais de gerenciamento, finanças, conhecimento da legislação e podem estar ao alcance dos ribeirinhos com o auxílio de cooperativas, por 
exemplo. Na região, encontra-se a Cooperativa dos Fruticultores de Abaetetuba (Cofruta), que tem como objetivo elevar o potencial produtivo, organizacional e comercial 
dos produtos oriundos da agricultura familiar e da economia solidária. Atualmente, possui um quadro com 80 cooperados, desenvolve a comercialização da produção de 
frutos e serviços do cooperados. Diante do exposto, questiona-se: Se o biocomércio de Mururmuru, além de uma fonte de renda, pode contribuir com a preservação 
estuário Amazônico? Objetivo: Analisar a preservação da Amazônia a partir do biocomércio de Murumuru.  Metodologia: (1) Construção do questionário: 9 questões 
fechadas e 21 assertivas (survey); (2) Revisão do instrumento por quatro especialistas: Gestão ambiental; Estatística; Colaborador da Cofruta e Colaborador de uma 
empresa de cosméticos; (3) Pré-teste: Pré-teste com 10 respondentes para controle do tempo e possíveis correções; (4) Versão piloto do questionário: Aplicação em 
Abaetetuba-PA com os cooperados; (5) Teste de consistência interna; (6) Análise dos resultados. Resultados esperados: - Entender o papel das fases de distribuição e 
comercialização de produtos da biodiversidade no aumento da consciência ambiental de comunidades extrativistas; - Compreender a atuação da cooperativa na gestão 
dos produtos e geração de renda para produtores rurais; - Obter um instrumento replicável para explorar os impactos ambientais do biocomércio de murumuru em 
comunidades estuarias da Amazônia: - Identificar se a comercialização de manteiga de murumuru aumentou a preocupação dos produtores com o meio 
ambiente. Viabilidade técnica e econômica: A percepção do produtor sobre o comércio de Murumuru é uma variável subjetiva, ou seja, um constructo latente que não 
pode ser mensurado diretamente. Mas suas manifestações podem ser mensuradas por meio de uma pesquisa survey. Resguardadas todas as limitações do método, 
entende-se que o levantamento in loco, com o instrumento adequado, é a medida que mais aproxima o pesquisador de uma resposta para a pergunta lançada por esse 
estudo. Para coleta será necessário ir até a região do estuário Amazônico em Abaetetuba-PA para realizar a aplicação dos questionários com os cooperados da Cofruta. 
Todos os gastos relacionados à coleta serão custeados pelo pesquisador. Como já foram realizadas outras pesquisas na mesma região, pretende-se acionar uma rede de 
contatos pré-estabelecida na cidade de Abaetetuba para viabilizar a coleta em menos tempo e com mais produtores.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/1933911881157027
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PROJETO:Entidades de terceiro Setor: um estudo da eficácia do Balanced Score Card na gestão operacional.

Cronograma:
- Agosto/2019 - Inicio do projeto - Setembro/2019 - levantamento das atividades a serem realizadas - Outubro/2019 - Aprovação da gestão acadêmica da Unidade. - 
Novembro/2019 - lançamento do curso "empreendedorismo na Terceira Idade" - Dezembro a janeiro/2020 - Período de Inscrição - Fevereiro/2020 - Início do curso / 
Início da Pesquisa - Abril/2020 - Encerramento do Curso - Maio/2020- Levantamento e análise de dados - Junho/Julho/2020 - Finalização dos resultados e conclusão da 
pesquisa. - Agosto/2020 - Apresentação.

Descrição do Plano de Trabalho
O estudo visa conhecer como o ensino do empreendedorismo para a terceira idade poderá melhorar ou despertar a capacidade empreendedora dessa faixa etária 
populacional. Com isso, o estudo será baseado em uma pesquisa exploratória, utilizando-se de recursos acadêmicos tradicionais e com metodologias ativas, onde serão 
levantadas as características empreendedoras de pessoas com mais de 60 anos, aposentadas, sem nenhuma outra fonte de renda. Após a realização das atividades 
educativas, será feita uma análise do desenvolvimento dessa amostra, onde serão avaliados os pontos positivos e negativos da capacidade empreendedora. Será 
verificado qual a importância do ensino do empreendedorismo na fomentação de novos negócios. A presente docente irá direcionar a pesquisa, auxiliando na criação do 
curso, coleta de dados, escolha da amostra, aprovação da pesquisa e das atividades com a reitoria da unidade, bem como escolher discentes para auxiliarem na execução 
do curso. Por fim, a pesquisa espera descobrir o quanto o ensino na terceira idade pode mudar a condição passiva dessa faixa etária.
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PROJETO:Novos inibidores de cruzaína para o tratamento da Doença de Chagas experimental: avaliação do potencial terapêutico e viabilização de 
melhoria de absorção celular por modificações farmacotécnicas

Cronograma:
- Primeiro semestre (fev/2020-ago/2020): Avaliação de novos compostos contra as formas Tulahuen-Lac Z de T. cruzi. O objetivo é fazer uma grande triagem de 
compostos para seleção dos mais seletivos contra o parasito. Início da redação do primeiro trabalho para publicação. No segundo trimestre iniciará os tratamentos com os 
compostos Neq821 e Neq 694. As amostras dos animais serão coletadas e armazenadas.  - Segundo semestre (set/2020-jan/2021): de setembro à novembro as amostras 
dos animais serão avaliadas pelos exames parasitológicos, enzimáticos e por PCR. De dezembro à janeiro, serão realizada as análise das amostras e redação do relatório 
final, bem como o segundo artigo científico correlacionando os dados dos estudos in vitro e in vivo

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Doenças de Chagas é uma infecção negligenciada causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi (T. cruzi), o qual é endêmico na América latina. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO), aproximadamente dez milões de pessoas estão infectadas com T. cruzi no globo. Adicionalmente, o fenomeno de 
globalização e imigração levou ao aparecimento de diversos casos da doença. Atualmente, somente duas drogas estão isponíveis para o tratamento da doença: 
Nifurtimox (NFX) e benzonidazol (Bz. Em alguns países, o NFX foi descontinuado devido a sérios efeitos colaterias, tais como neuropatia e anorexia, dentre outros. A única 
droga usada para a terapia de Chagas é o Bz o qual é efetivo somente durante a fase aguda da infecção mas pode apresentar toxicidade ssitêmica, tais como rahes 
cutâneos e sintomas gastrointestinais. Portanto, o desenvolvimento de drogas mais eficazes e menos tóxicas, que podem ser usadas como alternativas para a resistência 
das drogas atuais é urgente. Uma estratégia potencial para o tratamento da doença de Chagas é a concepção de compostos que inibam seletivamente enzimas essenciais 
inibam seletivamente enzimas essenciais para a sobrevivência do parasita dentro das células do hospedeiro. No caso de T. cruzi, a cruzaína é um alvo de drogas atraente. 
A estrutura da cruzaína contém um domínio cisteína protease, que desempenha um papel importante durante o ciclo de vida do parasita, como replicação, metabolismo 
e evasão da defesa imunológica do hospedeiro durante os eventos iniciais da infecção macrofágica. Embora muitos outros alvos potenciais para o desenvolvimento de 
fármacos existam no metabolismo do parasita, a cruzaína é de longe a protease mais estudada de T. cruzi devido ao seu papel como fator de virulência do parasita. 
Ampliando as possibilidades de novos compostos leaders, através de modelagem computacional, o grupo do Professor Carlos Montanari desenvolve compostos sintéticos 
com alvos específicos para cruzaína. Derivados ou análogos do K777 geralmente contêm grupos funcionais eletrolíticos conhecidos como warheads que podem se ligar ao 
sítio alvo da cruzaína via ataque nucleofílico promovendo uma ligação covalente irreversível. Embora esse mecanismo tenha sido exaustivamente estudado, o grupo do 
tǊƻŦΦ /ŀǊƭƻǎ aƻƴǘŀƴŀǊƛ ǇǊƻǇƿŜ ǳƳŀ ƴƻǾŀ ƳƻŘŜƭŀƎŜƳ ŎƻƳ ƻ ŜƳǇǊŜƎƻ ŘŜ ƴƛǘǊƛƭŀǎ ŎƻƳƻ ǿŀǊƘŜŀŘǎ ǇŀǊŀ ŦƻǊƳŀǊ ǳƳŀ ƭƛƎŀœńƻ ŎƻǾŀƭŜƴǘŜ ƛǊǊŜǾŜǊǎƝǾŜƭ ŘŜ ŘƛǇŜǇǘƛŘƛƭ ςƴƛǘǊƛƭŀǎ ŎƻƳ 
cisteíno-proteases. Nosso grupo testou mais de 900 novos compostos, todos potenciais inibidores de cruzaína, e dois compostos mostraram-se altamente seletivos contra 
as formas amastigotas de T. cruzi com moderada toxicidade celular quando testados in vitro.  Desses dois compostos foram seletivos em cultura celular: Neq 821 e Neq 
694. Objetivos: Diante desses dois inibidores de cruzaína, com alta performace contra T. cruzi, in vitro, estamos propondo a continuação dos testes de seleção para novos 
compostos inibidores de cisteíno protease e a avaliação desses dois compostos in vivo. Diversos parâmetros parasitológicos serão avaliados como toxicidade dos órgãos 
alvos como fígado, coração e rins, redução da parasitemia, redução do número de parasitos no coração e sobrevida dos animais tratados com Neq 821 ou 694 
combinados ou não com Benznidazol. Metodologia/ Plano de trablaho: Será realizado inicialmente um ensaio in vitro dos compostos previamente sintetizados e 
caracterizados usando a forma amastigota intracelular da cepa Tulahuen LacZ (ensaio colorimétrico) ou com a cepa Y no HTS (ensaio por imagem) para determinação do 
IC50 (concentração inibitória de 50% dos parasitas). Simultaneamente, os compostos serão avaliados quanto à sua citotoxicidade celular por MTT (ensaio colorimétrico) 
ou pelo HTS (ensaio por imagem) e o EC50 (toxicidade do composto em matar 50% das células de mamífero) será calculado. Compostos que obtiverem um índice de 
seletividade (SI) acima de 40, ou seja, àqueles que obtiverem uma alta atividade tripanocida e baixa citotoxicidade serão selecionados para os testes in vivo. Para os testes 
de fase aguda, camundongos Balb/C (n=15 por grupo) com seis semanas de idade (25-30 g) serão infectados com 1000 formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi (via 
intraperitoneal). O tratamento será ministrado por via oral, com uma dose diária, iniciado a partir do quinto dia após a infecção (dpi) e seguirá por 10 dias consecutivos. O 
soro dos animais será coletado para parasitemia em dias alternados, iniciando-se no quinto dia após a infecção e se seguirá ao longo de todo o tratamento.  A 
mortalidade dos animais (n=10 por grupo) será determinada até dois meses após o término do tratamento. Ao fim do tratamento (entre 15° e 20° dia após a infecção), os 
camundongos (n= 5 por grupo) serão eutanasiados e terão o soro e os órgãos removidos. O soro será utilizado para quantificação das enzimas de danos teciduais como 
TGO, TGP, CKMB e para dosagem de citocinas. Os órgãos serão fixados para análise morfométrica pela coloração de eosina e hematoxilina (HE) do coração, fígado e baço 
ou serão congelados para posterior análise do parasitismo tecidual por qPCR. Resultados esperados: Diante da seleção in vitro dos inibidores de cisteíno-proteases, 
esperamos compostos com alta seletividade para as formas amastigotas intracelulares de T. cruzi e pouco citotóxicos para as células de mamíferos. Desses resultados 
unidos às formulações e avaliações químicas, esperamos desenvolver e publicar trabalhos relevantes na comunidade científica internacional. Os melhores compostos anti-
tripanocidas, que demonstrarem alta solubilidade,serão testados contra camundongos infectados com T. cruzi e avaliados na fase aguda da doença. Esperamos que 
nossos compostos continuem seletivos para os parasitos, reduzindo os parâmetros parasitológicos sem danificação de órgãos essenciais como os rins, fígado e coração. 
Trabalhos com impactos mais significativos serão redigidos e enviados para avaliação de revistas de alta impacto como a Plos Neglected Tropical Disease. Disponibilidade 
técnica e econômica: Os recursos técnicos serão disponibilizados pelos laboratórios de química da USP de São Carlos sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Montanari e 
Professor Dr. Andrei Leitão e os ensaios parasitológicos serão desenvolvidos e financiados pelo laboratório de parasitologia chefiado pelo Prof. Dr. Sérgio de Alburqueque. 
Parte dos subsídios serão disponibilizados pelo Programa de Redes (INCT): Instituto Nacional em Ciências e Tecnologia em nanotecnologia pela aprovação de um projeto 
de pesquisa sob minha coordenação. Além disso, nosso projeto foi enviado para a Fapesp na ordem de Projeto temático com outros colaboradores além do citado acima. 
Nosso projeto também foi vinculado à chamada regular de projetos de pesquisa do CNPq. Ambas os processos estão sob análise. Recurso humano: Recentemente quatro 
alunos da Estácio de Ribeirão Preto foram selecionados no programa de iniciação científica e fazem parte da elaboração de partes do projeto apresentado.
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PROJETO:ά!Ǿŀƭƛŀœńƻ Řŀ ŜŦƛŎłŎƛŀ ƛƳǳƴƻƳƻŘǳƭŀŘƻǊŀ ŘŜ ǳƳ ŎƻƳǇƻǎǘƻ ŘŜ ƻǊƛƎŜƳ ƴŀǘǳǊŀƭ ŜƳ ƳƻŘŜƭƻ ŘŜ !ǎƳŀέΦ

Cronograma:
/whbhDw!a! 59¢![I!5hΥ ω CŜǾΣ aŀǊΣ !ōǊ Ŝ aŀƛκнлнлΥ  π hōǘŜƴœńƻΣ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀœńƻ Ŝ ǾŀƭƛŘŀœńƻ Řƻ ŜȄǘǊŀǘƻ ŘŜ ǇǊƽǇƻƭƛǎ ǾŜǊŘŜ ǇŜƭƻǎ aŞǘƻŘƻǎ !ƴŀƭƝǘƛŎƻǎ ŘŜ CƭŀǾƻƴƽƛŘŜǎ 
¢ƻǘŀƛǎπ¦±Σ CŜƴƽƛǎ ¢ƻǘŀƛǎπ¦± Ŝ łŎƛŘƻ ǇπŎǳƳłǊƛŎƻ Ŝ ŀǊǘŜǇŜƭƛƴ / ǇƻǊ It[/Φ  π !Ǿŀƭƛŀœńƻ Řŀ ŎƛǘƻǘƻȄƛŎƛŘŀŘŜ Řƻ ŜȄǘǊŀǘƻ ŘŜ ǇǊƽǇƻƭƛǎ ǾŜǊŘŜ ǇŜƭƻ ƳŞǘƻŘƻ ŘƛǊŜǘƻ a¢¢Φ  ω WǳƴΣ Wǳƭ Ŝ 
Ago/2020:  - Diferenciação de BMDMS e avaliação da eficácia in vitro por meio da dosagem de citocinas após estímulo com o extrato de própolis.  - Indução do modelo 
ŘŜ ŀǎƳŀ Ŝ ǇǊŞπǘǊŀǘŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ ŀƴƛƳŀƛǎ ŎƻƳ ƻ ŜȄǘǊŀǘƻ ŘŜ ǇǊƽǇƻƭƛǎ ǾŜǊŘŜΦ  π wŜŘŀœńƻ Řƻ ǇǊƛƳŜƛǊƻ ŀǊǘƛƎƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΦ ω {ŜǘΣ hǳǘ Ŝ bƻǾκнлнлΥ  π !Ǿŀƭƛŀœńƻ Řŀǎ ŎŞƭǳƭŀǎ Ŝ 
citocinas presentes no pulmão e BAL dos animais.  - Avaliação dos anticorpos presentes no soro dos animais.  - Histologia dos pulmões e avaliação da formação de muco 
ƴƻ ǇǳƭƳńƻΦ  π tŀǊǘƛŎƛǇŀœńƻ ƴƻ {ŜƳƛƴłǊƛƻ ŘŜ tŜǎǉǳƛǎŀ 9ǎǘłŎƛƻΦ ω 5ŜȊ Ŝ WŀƴκнлнмΥ  π !ƴłƭƛǎŜ Řŀǎ ƭŃƳƛƴŀǎ ƘƛǎǘƻƭƽƎƛŎŀǎΦ  π wŜŘŀœńƻ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ŦƛƴŀƭΦ  π 9ǎŎǊƛǘŀ Ŝ ǎǳōƳƛǎǎńƻ 
do segundo artigo científico.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, cuja causa ainda não é completamente compreendida. As principais alterações 
anatomopatológicas incluem a presença de células inflamatórias nas vias aéreas, exsudação de plasma, edema, hipertrofia da musculatura lisa e desnudamento do 
epitélio brônquico. Todas essas alterações podem causar, tosse, dispnéia e opressão torácica. O estreitamento das vias aéreas é usualmente reversível, porém, em alguns 
asmáticos, a obstrução ao fluxo aéreo pode ser irreversível.  O diagnóstico de asma se dá mediante a identificação de critérios clínicos e funcionais, obtidos pela 
anamnese, exame físico e exames de função pulmonar do paciente. A grande maioria dos asmáticos apresenta formas ligeiras ou moderadas da doença, a qual pode ser 
controlada através da terapêutica com corticoides inalados, associados ou não a broncodilatadores. Já a forma grave da doença ocorre em cerca de 5 a 10% dos asmáticos 
e, caracteriza-Ȥse frequentemente, por uma resposta insuficiente à corticoterapia inalada. O tratamento se dá tanto por medidas não farmacológicas como também por 
farmacoterapia. Dentre os tratamentos não medicamentosos, a educação do paciente é parte fundamental e deve integrar todas as fases do atendimento ambulatorial e 
hospitalar. Abrange aspectos de conhecimento da doença, incluindo medidas para redução da exposição aos fatores desencadeantes e adoção de um plano de auto-
cuidado baseado na identificação precoce dos sintomas. Já o tratamento medicamentoso é feito pelo uso continuado de fármacos anti-inflamatórios, sendo os 
corticosteroides inalatórios os principais utilizados. À esse tratamento pode se associar também medicamentos de alívio, com efeito broncodilatador. Entretanto, a 
corticoterapia inalatória contínua pode, muitas vezes, gerar efeitos adversos locais ou sistêmicos. Dentre esses os efeitos locais podemos citar a candidíase oral, 
rouquidão, tosse e irritação na garganta. Dentre os efeitos sistêmicos estão a supressão do eixo hipófise-suprarenal, hiperglicemia, estrias, púrpura, acne, catarata, 
hipertensão arterial sistêmica, osteoporose e retardo de crescimento em crianças. Vale a pena ressaltar que esses riscos aumentam com a dose e o tempo de uso e que a 
suspensão abrupta dos corticoides após uso prolongado de doses superiores às fisiológicas pode levar a insuficiência adrenal e risco de morte. Outra classe de fármacos 
também utilizados são os broncodilatadores de curta ação e os efeitos colaterais mais comuns destes medicamentos são tremores, cefaleia e taquicardia. Porém, também 
podem ocorrer palpitações, câimbras, irritação na boca e garganta. Um efeito raro é a hipocalemia e, dentre os muito raros, incluem arritmias cardíacas, broncoespasmo 
paradoxal, angioedema, urticária ou outras reações de hipersensibilidade. Devido à grande variedade de efeitos colaterais que os tratamentos atualmente disponíveis 
para asma podem causar, percebe-se que há cada vez mais uma busca por tratamentos alternativos que visam diminuir as doses dos medicamentos padrões e até mesmo 
a suspensão dos mesmos. Dentre essas alternativas estão os produtos de origem natural, pois apresentam baixo custo e baixos efeitos colaterais. Nesse cenário, o extrato 
de própolis verde surge como possível estratégia terapêutica. A própolis é uma substância resinosa obtida pelas abelhas a partir de diferentes plantas. Há séculos já se 
conhece os efeitos protetores da própolis como, o seu efeito antimicrobiano, cicatrizante, anti-oxidante, anti-inflamatório, entre outros. No caso do extrato de própolis 
verde (exclusivo do Brasil), muito vem sendo descrito sobre o seu efeito imunomodulador. Vale a pena mencionar que um dos extratos de própolis verde, o EPP-AF®, já foi 
inclusive alvo de um estudo prévio aprovado pelo edital de Pesquisa e Produtividade de 2018 e demonstrou efeitos promissores em modelo de Artrite Reumatóide, que 
assim como a asma, também é uma doença inflamatória crônica. OBJETIVOS: O objetivo principal deste projeto é avaliar a eficácia do extrato de própolis verde em 
modelo experimental de asma de forma a nortear futuros estudos pré-clínicos e clínicos para o tratamento dessa importante enfermidade e, dessa forma, fornecer 
subsídios para a inclusão deste produto como terapia alternativa inserida nas práticas integrativas e complementares do SUS. METODOLOGIA: O extrato de própolis será 
caracterizado por meio de parâmetros como físico-químicos como: características sensoriais, determinação de extrato seco, compostos flavonoides e fenólicos, conforme 
preconizado pelo RTIQ, além da identificação e quantificação dos marcadores por CLAE. Toda a análise cromatográfica será realizada em parceria com a empresa Apis 
Flora Ltda. Antes de iniciarmos as avaliações nos modelos animais, os extratos serão avaliados quanto a sua toxicidade in vitro em macrófagos derivados da medula óssea 
(BMDMs). Os ensaios de citotoxicidade serão avaliados pelo método direto MTT e serão realizados no laboratório da Estacio, Unidade Ribeirania. Para os ensaios de 
avaliação da eficácia in vitro, BMDMs serão estimulados com o extrato e verificados quanto à produção de citocinas e perfil de diferenciação M1 (inflamatório) ou M2 
(anti-inflamatório). Para a avaliação da eficácia in vivo, será empregado o modelo experimental de asma com o alérgeno da proteína ovalbumina (OVA). Camundongos 
serão sensibilizados duas vezes com OVA e hidróxido de alumínio, via subcutânea nos dias 0 e 7. Uma semana após a última sensibilização, os animais serão imunizados 
novamente pela via intraperitoneal e desafiados com OVA 21 dias depois. Três dias após o desafio, os animais serão sacrificados e os pulmões e o lavado broncoalveolar 
(BAL) serão coletados para avaliação das células recrutadas através de citometria de fluxo e das citocinas produzidas no local. Além disso, também serão avaliadas as 
quantidades de anticorpos dos subtipos IgE e IgG2a, típicos da inflamação causada pela asma. Por fim, serão realizadas análises histológicas e avaliação do muco 
produzido nesses órgãos a fim de avaliar a melhora ou não da doença. Todos os ensaios envolvendo animais serão realizados em parceria com a Faculdade de Medicina 
ŘŜ wƛōŜƛǊńƻ tǊŜǘƻ ς ¦{t Ŝ ǎŜǊńƻ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŀǇǊƻǾŀŘƻǎ ǇŜƭƻ ŎƻƳƛǘş ŘŜ ŞǘƛŎŀ ƭƻŎŀƭΦ w9{¦[¢!5h{ 9{t9w!5h{Υ /ƻƳ ŜǎǘŜ ǇǊƻƧŜǘƻ ŜǎǇŜǊŀƳƻǎ ŀǾŀƭƛŀǊ ŀ ŜŦƛŎłŎƛŀ Řƻ ŜȄǘǊŀǘƻ ŘŜ 
própolis verde na melhora da asma, e, desta forma, propor o uso deste fitoterápico como uma alternativa no tratamento dessa doença crônica. Vale a pena ressaltar, que 
em março deste ano, o Ministério da Saúde inseriu dez novas Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo entre elas a apiterapia 
(alvo deste estudo), as quais auxiliarão no tratamento e prevenção de diversas doenças. VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: A asma atinge cerca de 300 milhões de 
pessoas em todo o mundo enquanto que no Brasil, a sua prevalência gira em torno de 10% da população. Estima-se que nos Estados Unidos, o gasto anual com a asma 
seja de US$11 bilhões, sendo a metade desse montante utilizada com hospitalizações. Já no Brasil, segundo dados do DATASUS, em 2008, a asma foi a 3ª causa de 
internação hospitalar pelo SUS, com cerca de 300 mil hospitalizações ao ano. 	A maioria dos asmáticos apresenta a doença controlada sob corticoterapia inalada, 
associada ou não a broncodilatadores. No entanto, cerca de 5% dos pacientes apresenta asma grave refratária à terapêutica convencional com grande impacto na 
qualidade de vida. Este subgrupo de doentes é responsável por grande parte os custos dispendidos para esta doença (50 a 60%), devido à necessidade de internações, 
idas ao serviço de urgência, recurso a consultas não programadas e também pelas mortes. Soma-se a isso os graves efeitos colaterais sofridos pelos pacientes devido à 
corticoterapia. Nesse sentido, a substituição de tratamentos dispendiosos, longos e com efeitos colaterais acentuados por um medicamento natural efetivo, de baixo 
custo e sem efeitos adversos, trará grande economia ao sistema SUS e, principalmente, uma melhora na qualidade de vida do paciente. Por fim, este projeto contará com 
a colaboração de laboratórios da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e com a empresa Apis Flora, os quais direcionarão como contrapartida para a Estácio, todos os 
recursos necessários para a execução do projeto, como animais, reagentes, materiais descartáveis e equipamentos (Estimativa R$ 20.000,00). Contará também com a 
participação de alunos de iniciação científica do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, o que contribuirá sobremaneira para a formação científica dos mesmos.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/3097029604688466
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O goalball é uma modalidade esportiva coletiva criada especificamente para pessoas com deficiência visual após a 2ª Guerra Mundial. O desenvolvimento 
da modalidade é notável no Brasil, visto que o país vem se consolidando como uma potência mundial graças aos expressivos resultados conquistados nas principais 
competições internacionais. Assim, a caracterização dos aspectos fisiológicos referentes ao desempenho no goalball se torna cada vez mais relevante na tentativa de 
especificar e adaptar o treinamento de maneira mais adequada as demandas metabólicas deste esporte.De acordo com Alves e colaboradores (2018), a maior parte da 
energia necessária durante uma partida de goalball é suprida pelo metabolismo aeróbio. Além disso, o estímulo mais recorrente no goalball é o de característica 
intermitente através de ações realizadas na máxima intensidade por curtos períodos de tempo (Alves et al., 2018). O metabolismo anaeróbio alático é predominante, 
concomitante com a potência aeróbia, responsáveis pela recuperação da via alática a partir da remoção dos fosfatos inorgânicos e restauração dos estoques de 
fosfocreatina. A repetição das ações ofensivas e defensivas durante uma partida de goalball, além do recrutamento severo das vias aeróbias e anaeróbias de produção de 
energia, podem contribuir para a indução do processo de fadiga neuromuscular, diminuindo os níveis de força (Gandevia, 2001) e podendo afetar diretamente o 
desempenho de tarefas explosivas (Bradley et al., 2010) como a cobrança de penalidade. No entanto, ainda não se sabe quanto à característica central ou periférica do 
processo de fadiga neuromuscular instaurado pelas ações do jogo, tampouco a influência da fadiga no desempenho em cobranças de penalidade, ação decisiva para a 
definição de uma partida de goalball (Morato, 2012). A ausência de visão possibilita que outros sentidos sejam aguçados. Atletas de goalball relatam melhoras em sua 
percepção sensório motora, especificamente o tato e a audição (Scherer et al.,2011). Além disso, atletas com deficiência visual comumente utilizam formas cognitivas e 
motivacionais de imagens mentais para alcançar resultados psicológicos em uma variedade de contextos de treinamento e competição (Eddy & Mellalieu, 2003). Tendo 
em vista a importância da necessidade de entender os aspectos relacionados ao desempenho no goalball, a presente investigação terá a seguinte pergunta central: 
Parâmetros fisiológicos, autonômicos e neuromusculares estão relacionados a fadiga induzida por uma partida de goalball e como esta pode interferir no desempenho em 
cobranças de penalidade? OBJETIVOS: Analisar os parâmetros fisiológicos, autonômicos e neuromusculares no momento do esforço e a dinâmica de recuperação destas 
variáveis dentro de um time course de 72 horas após jogos simulados de goalball com uma equipe amadora da modalidade, bem como a análise da influência da fadiga 
no desempenho em cobranças de penalidade no goalball. METODOLOGIA: O presente projeto de pesquisa será composto por dois trabalhos científicos de modo a 
responder à pergunta central. Serão conduzidos os procedimentos referentes aos dois estudos principais, que consistem em uma caracterização da fadiga após duas 
partidas de goalball (estudo 1), e análise da influência da fadiga no desempenho em cobranças de penalidade (estudo 2). O cálculo do poder amostral foi realizado 
individualmente para cada um dos estudos, levando em consideração dados na literatura que fossem representativos da população e objetivos pertinentes aos 
respectivos conteúdos de cada estudo. O presente projeto de pesquisa já foi submetido para análise pelo comitê de ética em pesquisa da Escola de Educação Física e 
Esportes de Ribeirão Preto e encontra-se em estado de Apreciação Ética. ESTUDO 1 - COMPORTAMENTO DOS PARÂMETROS AUTONÔMICOS, FISIOLÓGICOS E 
NEUROMUSCULARES PARA CARACTERIZAÇÃO DA FADIGA APÓS UMA PARTIDA DE GOALBALL Objetivo do Estudo: O presente estudo tem como objetivo analisar os 
parâmetros fisiológicos, autonômicos e neuromusculares no momento do esforço e a dinâmica de recuperação destas variáveis dentro de um time course de 72 horas 
após dois jogos simulados de goalball com uma equipe amadora da modalidade. Procedimentos Metodológicos  Participantes  O tamanho amostral mínimo foi 
calculado por meio da equação do erro amostral utilizando como referência dados do estudo prévio conduzido por Rabbani e colaboradores (2018), onde o tamanho da 
amostra (n) é 8, com 90% de confiança (logo, Zʰ κн Ґ мΣспрύΣ Ŝ ƻ ŘŜǎǾƛƻπǇŀŘǊão 27,80 N.m (̀  Ґ нтΣ улύΦ !ƻ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ƻ ǾŀƭƻǊ ŘŜ 9 ό9ҐосΣппύΣ Ŧƻƛ ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ ƻ Ŏálculo do n a 
ser utilizado no estudo em questão, desejando-se 95% de confiança (logo, Zʰκн Ґ мΣфсύΣ Ŝ ǉǳŜ ŀ Ƴédia amostral fosse ao menos de 36,44 N.m da média populacional. 
Neste modelo estatístico o número de participantes mínimo foi onze. Desenho Experimental As avaliações serão realizadas antes do início do período competitivo e 
todas as sessões ocorrerão na quadra esportiva de goalball da ADEVIRP. As coletas referentes a este estudo totalizarão 3 dias, separados por pelo menos 72h. Os 
participantes serão separados através de um sorteio em 3 equipes (A, B e C) para que se enfrentem em partidas simuladas de goalball, configurando-se em confrontos 
aleatórios de AxB, AxC e BxC, onde cada atleta jogará por duas vezes. Antes, durante e após cada sessão de avaliação, a VFC será registrada juntamente com a 
determinação de [Lac-] e da PSE em momentos específicos. Além disso, antes, imediatamente após, 1h, 2h, 24h, 48h e 72h após cada um dos 3 jogos simulados, será 
aplicada a técnica de Twitch Interpolation, para avaliação da fadiga central e periférica, bem como a técnica de ultrassom, para estimativa do glicogênio muscular. 
 
9{¢¦5h н ς LbC[¦<b/L! 5! C!5LD! bh 59{9at9bIh 9a /h.w!b4!{ 59 t9b![L5!59 bh Dh![.![[ hōƧŜǘƛǾƻ Řƻ ŜǎǘǳŘƻ h ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŜǎǘǳŘƻ ǘŜƳ ŎƻƳƻ ƻōƧŜǘƛǾƻ 
analisar a influência da fadiga no desempenho em cobranças de penalidade no goalball em jogadores de uma equipe amadora da modalidade. Procedimentos 
Metodológicos  Participantes O tamanho amostral mínimo foi calculado por meio da equação do erro amostral utilizando como referência dados do estudo prévio 
conduzido Baptista (2017). O cálculo utilizou o desvio padrão da precisão do chute no alvo no momento pós fadiga (ˋ Ґ мтΣнύΣ ǎŜƳ ŘƛŎŀ ǾƛǎǳŀƭΦ h ǇƻŘŜǊ Ŝǎǘŀǘístico foi 
assumido como 95% (p-valor< 0,05) e o tamanho do erro amostral foi de 10,67 (E = 10,67). Neste modelo estatístico o número de participantes mínimo foi dez. Desenho 
Experimental Os participantes serão submetidos a uma sessão de avaliação para verificação da velocidade da bola, precisão e acurácia dos arremessos. Essa tarefa 
consistirá no protocolo de 6 penalidades que serão cobradas antes e após a realização do teste incremental especifico para goalball adaptado de Gulick e Malone (2011), 
para que se possa garantir que os participantes atinjam o maior estado de fadiga possível e assim seja possível avaliar a influência da fadiga no desempenho para esta 
tarefa. Neste teste, o participante simula a transição da defesa para o ataque em estágios de 1 minuto com intervalos de 30 segundos, sendo que os ciclos no primeiro 
estágio devem ser realizados em até 12 segundos e diminuem em 1 segundo a cada estágio até a exaustão voluntária do participante ou incapacidade de manter a 
velocidade do estágio. Antes das cobranças de penalidade em repouso e imediatamente após as cobranças de penalidade em condição de fadiga, ocorrerá a 
determinação de [Lac-] e da PSE, bem como a aplicação da técnica de Twitch Interpolation e da técnica de ultrassom.  Forma de análise dos resultados dos estudos 1 e 
2 Inicialmente será aplicado o teste de Shapiro-Wilk com o objetivo de verificar a normalidade e homogeneidade na distribuição dos dados. Confirmando ambos os 
padrões, as variáveis obtidas pré e pós exercício dos diferentes parâmetros investigados (fisiológicos e neuromusculares) e suas interações serão comparadas e analisadas 
de acordo com o padrão de desempenho nas cobranças de penalidade por meio de análise de variância (ANOVA), seguido de teste de Post hoc de Tukey. Também serão 
realizadas correlações de Pearson para verificar possíveis associações entre as variáveis de performance e neuromusculares.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: 
Todos os equipamentos para a realização do projeto serão emprestados a partir de uma parceria firmada com o Grupo de Estudos em Ciências Fisiológicas E Exercício 
(GECIFEX) da Escola de :Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP-USP) e com o laboratório MOVI-LAB da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Bauru. 
Além disso, o projeto será submetido a um órgão de fomento para futura aquisição dos equipamentos para o Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto.
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PROJETO:Cocriação de valor na cadeia da moda: uma abordagem do design de serviços

Cronograma:
Fevereiro de 2020 à julho de 2020:  Revisão bibliográfica sistemática contemplando o design de serviços e ferramentas de análise de serviços. O que é a cocriação de 
valor e sua importância para as empresas de moda.  o Pesquisa na base de dados Scopus a partir de palavras chaves, aplicação de determinados filtros, entre eles título e 
resumo (Fevereiro). o Análise dos artigos encontrados na base de dados (Março e abril). o Análise de livros e autores que tratem o assunto design de serviço e sistemas 
de moda (Maio e Junho).  o  Início da escrita do artigo (Junho). o Finalização do artigo (Julho). o Relatórios mensais descrevendo as atividades realizadas. o Primeiro 
artigo submetido a periódico (Agosto). o Resumo submetido ao seminário de pesquisa Estácio. o Palestra introduzindo aos alunos da graduação e pós graduação como o 
design de serviços pode ser aplicado à moda.  Setembro de 2020 à janeiro de 2021 o Análise de novos modelos de negócios de moda que estão cocriando valor na rede. 
 
o Investigação de como as tecnologias digitais influenciam a cocriação de valor. o Avaliação e recomendação do design de serviços afim de promover melhorias nos 
processos de cocriação de valor e inovação na cadeia da moda, a partir dos dados obtidos no primeiro semestre.  o Relatórios mensais com a descrição das atividades de 
pesquisa. o Submissão de projeto a órgão de fomento. o Workshop de avaliação de serviços para o design de moda. o Entrega do relatório final de pesquisa. o 
Submissão de artigo a periódico científico com os resultados analisados.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A indústria da moda é altamente complexa, caracterizada por ofertas muito diversificadas em uma cadeia global onde atuam um grande número de agentes. 
A velocidade de produção e  de resposta tem aumentado muito devido as novas tecnologias de comunicação, enquanto os preços estão cada vez mais competitivos. O 
amplo uso de recursos e consumo exagerado tem gerado muitos impactos sociais negativos como o uso excessivo de água, pesticidas, produtos químicos e energia. A 
cadeia produtiva muito longa também não permite a identificação e transparência de seus processos relacionadas aos fatores humanos como condições de trabalho 
devido a manufatura intensiva. O montante de produção de uma moda barata gera um ciclo de consumo resultando em grande desperdício. Estudos como os de 
Pedersen, Gwozdz e Hvass (2018) demonstram que mais de 90 milhões de itens de roupas acabam em aterros sanitários. Além disso, a indústria da moda massivamente 
globalizada e fragmentada gera também uma perda da transparência e enormes desperdícios. É necessário pensar o design de moda de maneira circular, considerando o 
(re) uso de diferentes recursos, observando tanto a produção, quanto o descarte dos materiais têxteis (MCQUILLAN, 2019).  Neste cenário, parece ser imprescindível a 
adoção de novos padrões e processos para minimizar esses impactos. A inovação surge como um princípio da adaptabilidade das empresas por meio de uma variedade de 
atores atuando através de uma base heterogênea de conhecimento. Aliado a isto, o surgimento e fortalecimento de tecnologias facilitadoras dos processos produtivos e 
comunicacionais têm forçado mudanças estruturais. Algumas marcas, por exemplo, estão adotando alguns padrões e novos processos tentando minimizar esses impactos 
como é o caso da Adidas com a sua máquina de tricotar 3D. Neste cenário, está incluso um complexo sistema de serviços que deve integrar intencionalmente os sistemas 
de interação com o cliente e produtores com o intuito de criar valor para o cliente e relações entre os diversos stakeholders (DUBBERLY; EVENSON, 2010). Por meio desse 
sistema, onde ambos são agentes e tem seu papel definido na criação de valor em benefício do cliente, a cocriação de valor é utilizada como estratégia com foco no valor 
em uso e não no produto ou serviço. As interações são bi direcionais, e tanto o  consumidor quanto o produtor contribuem e colaboram dentro deste ecossistema 
(LÜFTENEGGER; COMUZZI; GREFEN, 2013). Para entender a cocriação de valor é necessário ir além da perspectiva interna da cadeia de valor e ter foco na rede (além dos 
limites da organização) e em todo ecossistema que está envolvida a empresa dentro do complexo sistema da moda. O design de serviços elabora, planeja e constrói de 
forma interativa, métodos e recursos para arquitetar experiências que atendam as expectativas dos usuários e sejam significativas. Diferentemente das empresas de 
manufaturas, as empresas de serviços ou de produtos culturais são mais flexíveis em relação a um sistema de vários fornecedores adaptados aos usuários ou 
consumidores, que levam em consideração a experiência que atenda as necessidades e satisfaça desejos dos usuários. Considerando esses aspectos, é importante 
ressaltar que os produtos de moda tem certas especificidades que são somente deles. Em se tratando do tipo de produto, podem ser classificados de acordo com Cietta 
(2019) como híbridos, ou seja, são manufatureiros e culturais ao  mesmo tempo. Este tipo de classificação confere aos produtos de moda valores atribuídos por sua 
materialidade e função que estão relacionados aos aspectos técnicos e de performance, podendo ser diferenciados quanto aos materiais e técnicas de construção. Porém 
por serem também culturais são fortemente pautados em valores imateriais e predominantemente veículos de mensagens simbólicas. Neste quesito, os aspectos 
subjetivos  são reconhecidos não somente no produto, mas em todos seu complexo produtivo. O valor pode aumentar ou diminuir a qualquer momento em que se 
reconheça atividades ligadas a responsabilidade social, ambiental e local de produção ou consumo. Nessa perspectiva, os atores que interagem dentro desse sistema, que 
são constituídos por entidades heterogêneas (empresas, clientes, fornecedores), devem atuar com a finalidade de atingir o mesmo objetivo que é cocriar valor mútuo por 
meio de soluções e experiências coproduzidas. Diante disto, estabelece-se a questão de pesquisa: Como a abordagem do design de serviços pode auxiliar as empresas do 
complexo sistema de moda na cocriação de valor, promovendo estratégias inovadoras e sustentáveis? Objetivo Geral: Investigar por meio da abordagem de design de 
ǎŜǊǾƛœƻǎ ŎƻƳƻ ŎƻŎǊƛŀǊ ǾŀƭƻǊ ƴŀǎ ŜƳǇǊŜǎŀǎ Řƻ ŎƻƳǇƭŜȄƻ ŜŎƻǎǎƛǎǘŜƳŀ Řŀ ƳƻŘŀΦ hōƧŜǘƛǾƻǎ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎΥ  ω LƴǾŜǎǘƛƎŀǊ ǉǳŀƛǎ ǎńƻ ŀǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƛǎ ǇǊƻǇƻǎƛœƿŜǎ ŘŜ ǾŀƭƻǊ Řƻǎ 
ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŀǘƻǊŜǎ ƴƻ ŜŎƻǎǎƛǎǘŜƳŀ Řŀ ƳƻŘŀ όŀƴłƭƛǎŜ ŘŜ ŎŀǎƻύΦ   ω !ǾŀƭƛŀǊ ǉǳŀƛǎ ǎńƻ ƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƛǎ ŜŦŜƛǘƻǎ ƴŀ ǊŜŘŜ Řŀ ŎƻŎǊƛŀœńƻ ŘŜ ǾŀƭƻǊ ŘŜǎǎŜǎ ŀǘƻǊŜǎΦ ω LƴǾŜǎǘƛƎŀǊ ŎƻƳƻ ŀǎ 
ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀǎ ŘƛƎƛǘŀƛǎ ǘŜƳ ŦŀŎƛƭƛǘŀŘƻ ŀ ŎƻŎǊƛŀœńƻ ŘŜ ǾŀƭƻǊ ƴŀǎ ŜƳǇǊŜǎŀǎ ŘŜ ƳƻŘŀ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ƳƻŘŜƭƻǎ ŘŜ ƴŜƎƽŎƛƻǎΦ ω tǊƻǇƻǊ ǳƳŀ ŦŜǊǊŀƳŜƴǘŀ ŘŜ ŀƴłƭƛǎŜ ŘŜ ŘŜǎƛƎƴ 
de serviços para empresas de moda com base em bibliografias de design de serviços e de moda.  Metodologia: Este projeto de pesquisa, de caráter científico pretende 
olhar para o cenário da complexidade dos sistemas produtivos de moda como ecossistemas, estudando fatos relativos a casos de empresas reais e propor uma teoria para 
explicá-lo. De forma transdisciplinar une interesses e atores diversos. De acordo com Dresch, Lacerda e Júnior (2015), a partir do entendimento do problema busca-se 
avaliar projetos ou artefatos para construir melhorias. Neste caso, entender estratégias e processos na rede das organizações de empresas de moda e buscar possíveis 
soluções que possam facilitar a cocriação de valor  e adaptabilidade das empresas para atuação de forma circular, auxiliando-as a encontrar soluções inovadoras.  Para 
tanto, será utilizado levantamento bibliográfica em bases de dados científicas nacionais e internacionais, assim como análise de dados documentais, revistas e na internet. 
Algumas perguntas a serem respondidas serão: quais são as principais proposições de valor dos diferentes atores no complexo sistema de moda? Quais são os principais 
efeitos na rede da cocriação de valor desses atores? Quais são os novos modelos de negócios que estão sendo utilizados de forma a cocriar valor? Como analisar um 
ecossistema de moda pela abordagem do design de serviços? Resultados esperados:	Como resultados, espera-se que a presente pesquisa facilite a compreensão da 
colaboração dos diferentes atores envolvidos no complexo ecossistema das empresas de moda, além da compreensão da proposição de valor de cada agente envolvido. 
Por meio desse entendimento, facilitar com que as empresas possam utilizar o mapeamento de serviços para gerar soluções inovadoras, tentar minimizar desperdícios e 
alimentar o ciclo produtivo de forma sustentável.  A investigação de quais tecnologias tem facilitado o surgimento de novos serviços no universo da moda ajudará a na 
compreensão de como a cocriação de valor pode apoiar o processo de ponta a ponta, tornando-o mais assertivo e menos dispendioso, além de gerar experiências 
significativas. No quesito viabilidade técnica, não há impedimentos, visto que a pesquisadora possui conhecimentos práticos e vivenciados em dez anos de atuação no 
mercado industrial da moda, facilitando a correlação da teoria com a prática.   Referências: DUBBERLY, Hugh; EVENSON, Shelley. Designing for service: Creating an 
experience advantage. Introduction to service engineering, p. 403-413, 2010. LÜFTENEGGER, Egon; COMUZZI, Marco; GREFEN, Paul. The service-dominant ecosystem: 
mapping a service dominant strategy to a product-service ecosystem. In: Working Conference on Virtual Enterprises. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. p. 22-
30. MCQUILLAN, Holly. Hybrid zero waste design practices. Zero waste pattern cutting for composite garment weaving and its implications. The Design Journal, v. 22, n. 
sup1, p. 803-819, 2019. DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; JÚNIOR, José Antonio Valle Antunes. Design science research: método de pesquisa para avanço da 
ciência e tecnologia. Bookman Editora, 2015. PEDERSEN, Esben Rahbek Gjerdrum; GWOZDZ, Wencke; HVASS, Kerli Kant. Exploring the relationship between business 
model innovation, corporate sustainability, and organisational values within the fashion industry. Journal of Business Ethics, v. 149, n. 2, p. 267-284, 2018.
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PROJETO:O Jornalismo diante da Inteligência Artificial como Redatora de Notícias

Cronograma:
- Fevereiro a junho 2020  -  pesquisa exploratória de artigos em bases acadêmicas e científicas - Julho a novembro de 2020- leitura da bibliografia selecionada na pesquisa 
exploratória.Nesse período a redação do primeiro já estará em processo de conclusão. - Dezembro de 2020 a março 2021 - Entrevistas presenciais ou por recursos 
tecnológicos com especialistas relacionados à Inteligência Artificial que desenvolvem projetos cujos relatórios ainda não foram publicados.  - Abril 2021 a Julho 2021- 
relatório e análise das informações colhidas nas entrevistas com especialistas.Nesse período a redação do segundo artigo  já estará em processo de conclusão. - Agosto 
2021 a janeiro de 2021 -  Redação do Projeto Final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A história da humanidade está repleta de transformações ocasionadas pela tecnologia em todas as áreas do conhecimento. No jornalismo essas 
transformações influenciaram a forma de captar e transmitir informações, sendo que o fator tempo sempre ganhou status especial, ao lado da credibilidade. .Esse 
destaque é justificável porque para os jornalistas produzir e veicular informações em tempo reduzido possui vínculo direto com a audiência. Nesta segunda década do 
século 21, os veículos de comunicação também deram maior destaque à produtividade. No jornalismo ela é relacionada à quantidade de notícias veiculadas no menor 
tempo possível. Neste mesmo período a inteligência artificial, por meio de algoritmos, começou executar a tarefa de escrever notícias. É um fato inédito na história do 
jornalismo, Desde que os primeiros jornais circularam, segundo Lage (2006), a partir de 1609, sempre esteve presente a figura do jornalista executando as tarefas de 
coletar dados, fazer entrevistas, confrontar informações, e transformá-los em texto. Nesse contexto, também sempre foi do jornalista, seguindo critérios próprios ou do 
veículo de comunicação em que trabalha, a decisão sobre o que merece ser veiculado. A função, denominada de gatekeeper, é um conceito que surgiu em 1950 e teoriza 
ǉǳŜ ƴƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜ ǇǊƻŘǳœńƻ ŘŜ ǳƳŀ ƴƻǘƝŎƛŀ ƻ ƧƻǊƴŀƭƛǎǘŀ ǇǊŜŎƛǎŀ ŦŀȊŜǊ ŜǎŎƻƭƘŀǎ Ŝ ǇŀǎǎŀǊ ǇƻǊ ǾłǊƛƻǎ άǇƻǊǘƿŜǎέ όƎŀǘŜǎύ ό¢w!v¦Lb! нлллΣ ǇΦмсύ bŀ ŀǘǳŀƭƛŘŀŘŜΣ ƻǎ ŀƭƎƻǊƛǘƳƻǎ 
também passaram a fazer parte do processo decisório do que merece ser disseminado em grande escala como notícia. A automação das notícias e a atuação dos 
algoritmos na disseminação delas, de acordo com Graefe, Haim e Haarmann (2016), foi possível não só pelos avanços da tecnologia. Experimentos que envolveram a 
geração de linguagem natural e estudos de linguística também fazem parte do processo. Essas duas últimas áreas estão relacionadas ao processo porque, quando uma 
inteligência artificial é programada para escrever notícias, espera-se que produza um texto muito semelhante ou igual ao que um repórter escreveria.As pesquisas 
científicas abordando o envolvimento dos algoritmos com o jornalismo são poucas e muito recentes, atestam Wölker e Powell (2018). No século passado, embora 
cientistas já estivessem pesquisando sobre algoritmos que escrevem textos, se alguém prevesse para um jornalista que as notícias não seriam mais escritas por humanos 
causaria, no mínimo, estranhesa. Entretanto, na atualidade, agências de notícias e sites jornalísticos de 11 países contam com o trabalho de jornaistas robôs. No Brasil 
houve uma experiência resultante de uma parceria da PUC/Rio de Janeiro com a editoria de esportes do G1, mas foi extinta após três meses.  Inteligência Artificial: As 
ŘŜŦƛƴƛœƿŜǎ ǎƻōǊŜ LƴǘŜƭƛƎşƴŎƛŀ !ǊǘƛŦƛŎƛŀƭ όL!ύ ƎŜǊŀƭƳŜƴǘŜ ǎńƻ ŦŜƛǘŀǎ ŜƴǾƻƭǾŜƴŘƻ Řƻƛǎ ŎƻƴŎŜƛǘƻǎ ŎƻƴǘǊŀŘƛǘƽǊƛƻǎΦ ¦Ƴ ƎǊǳǇƻ ŀŎǊŜŘƛǘŀ ǉǳŜ Ŝƭŀ άƛƳƛǘŀ ŀ ƛƴǘŜƭƛƎşƴŎƛŀ ƘǳƳŀƴŀέΦ bŜǎǘŜ 
Ŏŀǎƻ ƻǎ ǇŜǎǉǳƛǎŀŘƻǊŜǎ ŀƻ ŀǾŀƭƛŀǊŜƳ ƻ ǎǳŎŜǎǎƻ Řŀǎ ǘŀǊŜŦŀǎ ǉǳŜ ǳƳŀ L! Ŧƻƛ ŘŜǎƛƎƴŀŘŀ ŀ ŦŀȊŜǊ ŜǎǘŀǊƛŀƳ ǾŜǊƛŦƛŎŀƴŘƻ ƻ ƎǊŀǳ ŘŜ άŦƛŘŜƭƛŘŀŘŜ ŀƻ ŘŜǎŜƳǇŜƴƘƻ ƘǳƳŀƴƻέΦ tƻǊ ƻǳǘǊƻ 
ƭŀŘƻΣ Ƙł ƻǎ ǉǳŜ ŘŜŦŜƴŘŜƳ ǉǳŜ Ŝƭŀ Ş ƻ ŎƻƴǘǊłǊƛƻ Řŀ ƛƴǘŜƭƛƎşƴŎƛŀ ƘǳƳŀƴŀ Ŝ ŀǎ ǇŜǎǉǳƛǎŀǎ ŜǎǘŀǊƛŀƳ ŎŜƴǘǊŀŘŀǎ ƴƻǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴŀƳŜƴǘƻǎ ǎŜ ŀ !L ŜǎǘŀǊƛŀ άǇŜƴǎŀƴŘƻ ƻǳ ŀƎƛƴŘƻ 
ǊŀŎƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜέ όaLwh{IbL/I9bYhΣ нлмуΣ ǇΦмύΦ 9Ƴ ǳƳŀ ǊŜƭŀœńƻ ŎƻƳ ƧƻǊƴŀƭƛǎƳƻ ǳƳŀ ƛƴǘŜƭƛƎşƴŎƛŀ !ǊǘƛŦƛŎƛŀƭ ŀƻ ŜǎŎǊŜǾŜǊ ƴƻǘƝŎƛŀǎ ŜǎǘŀǊƛŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘŀ ŎƻƳ ŀ ǎŜƎǳƴŘŀ 
definição. A justificativa é porque ao redigir um texto, o jornalista pensaria, por exemplo, no verbo mais adequado para o título ou citação indireta. A Inteligência Artificial 
aplicada à prática jornalística não teria condições de imitar o comportamento humano. Cada notícia difere da outra seja no tema abordado, entrevistados e estrutura 
textual, entre várias outras características.  Sendo assim, não haveria um padrão a ser imitado ou copiado. A grande quantidade de dados que o BIG DATA oferece todos 
os dias e os avanços da inteligência artificial mudaram drasticamente a forma de atuação dos jornalistas. É fato que por conta disso surgiram temos como Reportagem 
Assistida por Computador e Jornalismo de Dados. (THURMAN, KONSTANTIN e KUNERT, 2017) Se antes os repórteres perdiam horas para comparar dados ou interpretar 
planilhas, hoje um algoritmo cumpre esse papel em bem menos tempo. Analisar dados com rapidez, entretanto, não foi a mudança que transformou o dia a dia do 
jornalismo. Os avanços tecnológicos permitiram à Inteligência Artificial executar uma tarefa que muitos jornalistas encaram como um dom especial: a escrita. ZHENG. 
ZHONG, Bu e YANG (2018) salientam que a redação de notícias, durante séculos, sempre esteve vinculada a um ser humano, seja jornalista ou não. A automação dessa 
prática, na percepção dos autores, provoca uma reflexão sobre as transformações que estão ocorrendo.  Exemplos da automação no Jornalismo: No Los Angeles Times 
(EUA) a editoria de polícia The Homicide Report contém textos redigidos por uma Inteligência Artificial que acessa informações todas as vezes que um legista inclui em 
banco de dados casos de pessoas vítimas de mortes violentas. A notícia é redigida e veiculada em um relatório on line. Caso um editor considere que ela é relevante, a 
pauta será passada a um repórter. O profissional fará uma apuração aprofundada e produzirá um texto. Duas empresas jornalísticas tradicionais dos Estados Unidos à 
agência de notícias Associated Press, fundada em 1846 e o jornal Washington, segundo Tatalovic (2018), fazem parte do grupo que investe em tecnologia para agilizar ou 
melhorar o conteúdo jornalistico. As duas organizações empregam desenvolvedores de tecnologia que criam e viabilizam a manutenção de jornalistas robôs que 
escrevem notícias vnculadas a qualquer editoria e distribuídas para todo o mundo no caso da agência de notícias. Neste caso, pode-se concluir que a atuação dos 
algoritmos em um veículo de comunicação também mudará critérios de noticiabilidade.  Ao oferecer um maior volume de notícias, o algoritmo não será um filtro de 
seleção do que é mais importante. Ele desempenhará a função de reunir o máximo de notícias, muitas das quais seriam descartadas por um jornalista.  Graefe,Haarmann 
e Brosius (2016) enfatizam que os algoritmos vão escrever sobre eventos que, certamente, os jornalistas não teriam interesse em cobrir. Esse processo, segundo os 
autores, influenciará a percepção do público em relação às notícias. Objetivo geral: Analisar os impactos da atuação da Inteligência Artificial na prática jornalítica de 
redigir notícias Objetivos especificos: a) Apresentar breve históricio sobre o uso da Inteligência Artificial na redação de notícias; b) Elencar fatores que justifiquem a 
automação da redação noticiosa; c) Analisar de quem é a responsabilidade ética diante de um texrto produzido por um robô; Metodologia: Primeira etapa Para 
ŘƛǎŎƻǊǊŜǊ ǎƻōǊŜ ŜǎǎŜ ŀǎǎǳƴǘƻ ŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ ŜƳǇǊŜƎŀŘŀ ǎŜǊł ǳƳŀ ǊŜǾƛǎńƻ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎŀ ƛƴǘŜƎǊŀǘƛǾŀ Řŀ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŀΦ ! ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŀ ǳǘƛƭƛȊŀǊł ƻǎ ǘŜǊƳƻǎ άάLƴǘŜƭƛƎşƴŎƛŀ !ǊǘƛŦƛŎƛŀƭέΣ 
!ǳǘƻƳŀœńƻ Řƻ WƻǊƴŀƭƛǎƳƻέ Ŝ ŀ ŎƻƳōƛƴŀœńƻ άŀƭƎƻǊƛǘƳƻǎ Ҍ ƧƻǊƴŀƭƛǎƳƻέΦ ¢ŀƭ ŎƻƳōƛƴŀœńƻ ǎŜǊł ƴŜŎŜǎǎłǊƛŀ ǇƻǊǉǳŜ ŀƻ ǳǘƛƭƛȊŀǊ ŀǇŜƴŀǎ ŀ ǇŀƭŀǾǊŀ άŀƭƎƻǊƛǘƳƻέ ƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ 
poderão abranger áreas que não se enquadram na prática jornalística. A pesquisa também buscará identificar pesquisadores que atuam na área da Inteligência Artificial 
que desenvolvem projetos que ainda não resultaram em publicações. Como a automação na escrita das notícias é algo inédito e relativamente recente, o critério de 
ǎŜƭŜœńƻ Řƻǎ ŀǊǘƛƎƻǎ ōǳǎŎŀǊł ŀǘŜƴŘŜǊ ǉǳŜǎǘƿŜǎ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀǎ ŘŜǎŎǊƛǘŀǎ ŀ ǎŜƎǳƛǊΥ мύ tŜǎǉǳƛǎŀǎ ς /ƻƴŎƭǳǎƿŜǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎ Ł ǉǳŀƭƛŘŀŘŜ ǘŜȄǘǳŀƭ Ŝ ǇŜǊŎŜǇœńƻ Řƻǎ ƭŜƛǘƻǊŜǎ ŦǊŜƴǘŜ Łǎ 
ƴƻǘƝŎƛŀǎ ŜǎŎǊƛǘŀǎ ǇƻǊ ŀƭƎƻǊƛǘƳƻǎΤ нύ !ǾŀƭƛŀœƿŜǎ π CŀǘƻǊŜǎ ǇƻǎƛǘƛǾƻǎ Ŝ ƴŜƎŀǘƛǾƻǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻǎ Ł ŀǳǘƻƳŀœńƻ ƴƻ ƧƻǊƴŀƭƛǎƳƻΤ оύ ;ǘƛŎŀ ς ŘŜ ǉǳŜƳ Ş ŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘŜ ŀǳǘƻǊŀƭ Řƻ 
ǘŜȄǘƻ ǊŜŘƛƎƛŘƻ ǇƻǊ ǳƳŀ LƴǘŜƭƛƎşƴŎƛŀ !ǊǘƛŦƛŎƛŀƭΤΦ пύ WƻǊƴŀƭƛǎǘŀǎ π ŎƻƳƻ ŀ ŀǳǘƻƳŀœńƻ Řŀ ŜǎŎǊƛǘŀ Řŀǎ ƴƻǘƝŎƛŀǎ ƛƴǘŜǊŦŜǊŜ ƴŀ ǇǊłǘƛŎŀ Řƻ Řƛŀ ŀ Řƛŀ ǇǊƻŦƛǎǎƛƻƴŀƭΦ рύ tŜǊƝƻŘƻ ς 9ƭŜƴŎŀǊ 
os artigos escritos nos últimos três anos para traçar um panorama mais próximo do presente momento. Segunda Etapa Leitura e análise crítica dos artigos. Terceira 
Etapa Redação de artigos com objetivo de publicação em Revistas Científicas, Congressos e eventos científicos.  A presente pesquisa objetiva fazer uma reflexão sobre a 
influência que a redação automatizada traz para o jornalismo e para o próprio jornalista em si. Na área da comunicação o fluxo contínuo de notícias em tempo real 
inviabiliza, em muitas situações, a reflexão da prática jornalística. Diante da automação da redação de notícias, torna-se urgente essa reflexão. A Inteligência Artificial 
pode dinamizar a coleta de informações e interpretação de dados, mas é imprescindível que os jornalistas vinculem à prática da profissão com diferenciais exclusivos dos 
humanos. Entre eles, a possibilidade de duvidar e ser crítico diante das informações.

Lattes:http://lattes.cnpq.br/6935162072812048
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Cronograma:
ω όŦŜǾΦ ŀǘŞ ƳŀǊΦ нлнлύ π wŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ŜǎǘǳŘƻǎ ǎƻōǊŜ DŜǎǘńƻ ŘŜ tǊƻƧŜǘƻǎΤ ω όŦŜǾΦ ŀǘŞ ƳŀǊΦ нлнлύ π wŜŀƭƛȊŀœńƻ Řƻǎ ŜǎǘǳŘƻǎ ǎƻōǊŜ ƛƴŘǵǎǘǊƛŀ пΦлΤ ω όŀƎƻΦ ŀǘŞ ŘŜȊΦ нлнлύ π 
hōǘŜƴœńƻ ŘŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀœńƻ ŜƳ DŜǎǘńƻ ŘŜ tǊƻƧŜǘƻǎ ǇƻǊ ƽǊƎńƻ ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ όtaL ς Lta!ύΤ  ω όƳŀǊΦ ŀǘŞ ŘŜȊΦ нлнлύ π 5ŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ Ŝ ǎǳōƳƛǎǎńƻ ŘŜ Řƻƛǎ ŀǊǘƛƎƻǎ ŜƳ ǊŜǾƛǎǘŀǎ 
Ŝόƻǳύ ŀƴŀƛǎ ǎŜƴŘƻΥ ƻ ǇǊƛƳŜƛǊƻ ŀǘŞ ƧǳƴƘƻ ŘŜ нлнл Ŝ ƻ ǎŜƎǳƴŘƻ ŀǘŞ ŘŜȊŜƳōǊƻ ŘŜ нлнлύΤ ω όƧǳƴΦ ŀǘŞ ƴƻǾΦ нлнлύ π 5ƛǎǎŜƳƛƴŀœńƻ ŘŜ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻΥ ǊŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǇŀƭŜǎǘǊŀ ƻǳ 
ǿƻǊƪǎƘƻǇΤ ω όƧǳƭ ŀǘŞ ƻǳǘΦ ŘŜ нлнлύ π {ǳōƳƛǎǎńƻ Ł ƽǊƎńƻ ŘŜ ŦƻƳŜƴǘƻΤ ω όǎŜǘΦ ŀǘŞ ƴƻǾΦ ŘŜ нлнлύ π {ǳōƳƛǎǎńƻ ŘŜ ǊŜǎǳƳƻ ŀƻ ά{ŜƳƛƴłǊƛƻ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻέΤ ω όƧŀƴΦ ŘŜ нлнмύ π 9ƴǾƛƻ 
do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
LƴǘǊƻŘǳœńƻΥ ! ƎŜǎǘńƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎ Ŝǎǘł ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƴŀ ǾƛŘŀ Řƻ ǎŜǊ ƘǳƳŀƴƻ ŘŜǎŘŜ ǎŜƳǇǊŜΦ hǎ ǇǊƛƳŜƛǊƻǎ ŜǎǘǳŘƻǎ ƳƻǎǘǊŀƳ ǉǳŜ ŀǘŞ ƳŜǎƳƻ ƻ άƘƻƳŜƳ Řŀ ŎŀǾŜǊƴŀέ Ƨł ǳǘƛƭƛȊŀǾŀ 
conceitos e técnicas hoje existentes e disseminadas por gestores de projetos, tanto no momento da escolha das ferramentas para caçar, na definição do tipo de animal 
que seria caçado, no dimensionamento e seleção da equipe de caça, e, até mesmo, em avaliações de riscos no cenário durante a execução. No decorrer dos séculos a 
gestão de projetos foi se aperfeiçoando, novas técnicas foram surgindo e se aperfeiçoando (ex.: gráfico de Gantt,, caminho crítico etc), bem como metodologias foram 
criadas, geralmente conforme cenário e atuação das empresas, todavia, muitas dessas utilizando e(ou) selecionando os grupos de processos existentes. Tais situações 
foram possíveis, devido imersão do conhecimento realizada por pesquisadores, que foi impulsionada por meio de criação de institutos e associações, tais como o Project 
Management Institute (PMI) que foi fundada no Estados Unidos em 1969 e o International Project Management Association (IPMA), fundada na Suiça, em 1965. De 
acordo com o PMBOK (2017), elaborado pelo PMI, o projeto tem um esforço temporário para criar um produto, serviço e(ou) resultado exclusivo. Prado (2018, p.15) 
afirma que: [...] o mundo hoje depende de projetos e, para muitas organizações, são eles que garantem o dia de amanhã e permite-lhes sobreviver e crescer. Eles podem 
ser vistos na construção de uma nova fábrica, no lançamento de um novo produto, na reestruturação de uma empresa recém-adquirida, no desenvolvimento e 
implementação de um aplicativo informatizado, etc. Diante da situação mencionada, visto que projetos esteve e sempre estará presente na vida do ser humano, torna-se 
relevante avaliar e refletir sobre o que está acontecendo e o que ocorrerá com a gestão de projetos durante a quarta revolução industrial (situação vivenciada 
ŀǘǳŀƭƳŜƴǘŜύΦ ! ǉǳŀǊǘŀ ǊŜǾƻƭǳœńƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭΣ ǉǳŜ ǘŀƳōŞƳ Ş ŎƻƴƘŜŎƛŘŀ ŎƻƳƻ ŀ ƛƴŘǵǎǘǊƛŀ пΦлΣ ǎǳǊƎƛǳ ŜƳ нлмм ƴŀ !ƭŜƳŀƴƘŀΦ /ƻƴŦƻǊƳŜ ƳŜƴŎƛƻƴƻ ǇƻǊ /ƻǎǘŀ όнлмтΣ ǇΦ тύ άh 
ǘŜǊƳƻ άLƴŘǵǎǘǊƛŀ пΦлέΤ άǎƳŀǊǘ ŦŀŎǘƻǊȅέΤ άƛƴǘŜƭŜƎŜƴǘ ŦŀŎǘƻǊȅέΤ άŦŀŎǘƻǊȅ ƻŦ ǘƘŜ ŦǳǘǳǊŜέ ǎńƻ ǘŜǊƳƻǎ ǉǳŜ ŘŜǎŎǊŜǾŜƳ ǳƳŀ Ǿƛǎńƻ Řƻ ǉǳŜ ǎŜǊł ǳƳŀ ŦłōǊƛŎŀ ƴƻ ŦǳǘǳǊƻΦ bŜǎǘŀ ǾƛǎńƻΣ 
as fábricas serão muito mais inteligentes, flexíveis, dinâmicas e ágeis, bem como ocorre uma drástica mudança na gestão, tanto aquela presente constantemente na vida 
Řŀǎ ŜƳǇǊŜǎŀǎΣ ŎƻƳƻ ƴŀ ƎŜǎǘńƻ ŀƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾŜǊ ǳƳ ǇǊƻƧŜǘƻΦ hǳǘǊŀ ŘŜŦƛƴƛœńƻ ǇŀǊŀ ά{ƳŀǊǘ ŦŀŎǘƻǊȅέ Ş ǳƳŀ ŦłōǊƛŎŀ ǉǳŜ ŦŀȊ ǇǊƻŘǳǘƻǎ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘŜǎΣ ŜƳ ŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻǎ 
ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘŜǎΣ ŜƳ ŎŀŘŜƛŀǎ ŘŜ ŀōŀǎǘŜŎƛƳŜƴǘƻ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘŜǎ όI¦.! Ŝǘ ŀƭΣ нлмсύέΦ ! ǉǳŀǊǘŀ ǊŜǾƻƭǳœńƻ Ş ƳƻǾƛŘŀ ǇƻǊ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƳƽǾŜƭΣ ƛƴǘŜƭƛƎşƴŎƛŀ ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭΣ ŀǳǘƻƳŀœńƻΣ ŀ 
capacidade das máquinas aprenderem e a inteligência artificial. (SANTOS; MEDEIROS; MESSAGE; 2017; p.2) São diversas tecnologias habilitadoras presentes na indústria 
4.0, tais como: Big data, manufatura aditiva, robótica avançada, segurança digital, integração de sistemas, manufatura digital, computação em nuvem e internet das 
coisas (IoT). Tais tecnologias estarão cada vez mais presentes em produtos, nos processos produtivos e na dinâmica de gestão das empresas e de projetos. Assim, este 
trabalho tem o intuito de contribuir com a gestão de projetos e a Indústria 4.0 por meio da compreensão do alinhamento entre as áreas, para que os resultados sejam 
ŎƻƴǎǳƳƛŘƻǎ Ŝ ŘŜōŀǘƛŘƻǎ ǇƻǊ ǇŜǎǉǳƛǎŀŘƻǊŜǎΣ ōŜƳ ŎƻƳƻ ƴƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǇǊƻǘƽǘƛǇƻǎΦ hōƧŜǘƛǾƻ DŜǊŀƭΥ wŜŀƭƛȊŀǊ ƛƳŜǊǎńƻ ŘŜ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ ŜƳ άDŜǎǘńƻ ŘŜ tǊƻƧŜǘƻǎέ Ŝ 
άLƴŘǳǎǘǊƛŀ пΦлέ ŎƻƳ ƻ ƛƴǘǳƛǘƻ ŘŜ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŎƻƳ ǇǊƻŦǳƴŘƛŘŀŘŜ ƻǎ ŎŜƴłǊƛƻǎ ƴƻ ǘŜƳǇƻ Řŀ ƎŜǎǘńƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ƴƻ ǉǳŜ ǘŀƴƎŜ ŀƻ ǘŜƳǇƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜ Ŝ ŀƻ 
futuro do alinhamento e da relação com a Indústria 4.0, realizando a sua disseminação, e, realizar o desenvolvimento de protótipo em gestão de projetos alinhado a esse 
novo cenário que está alterando drasticamente o relacionamento homem-máquina-gestão. Objetivos Específicos: Com o intuito de satisfazer o objetivo geral, tem-se os 
ǎŜƎǳƛƴǘŜǎ ƻōƧŜǘƛǾƻǎ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻǎΥ ω /ƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŎƻƳ ǇǊƻŦǳƴŘƛŘŀŘŜ ƻǎ ŎƻƴŎŜƛǘƻǎ Ŝ ŀǇƭƛŎŀœƿŜǎ ŜȄƛǎǘŜƴǘŜǎ ŜƳ ƎŜǎǘńƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎ ς ǘŜƳłǘƛŎŀ ŜȄƛǎǘŜƴǘŜ ŘŜǎŘŜ ƻǎ ǇǊƛƳƽǊŘƛƻǎ 
Řŀ ƘǳƳŀƴƛŘŀŘŜ ǉǳŜ ƻōǘŜǾŜ ǳƳ ƳŀǊŎƻ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻ ŎƻƳ ŀ ŎǊƛŀœńƻ Řƻ tǊƻƧŜŎǘ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ LƴǎǘƛǘǳǘŜ όtaLύ ŜƳ мфсфΤ  ω /ƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀǎ ƘŀōƛƭƛǘŀŘƻǊŀǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎ 
ŀ LƴŘǵǎǘǊƛŀ пΦл ŎƻƳ ŦƻŎƻ ƴŀ ǊŜƭŀœńƻ Ŝ ŀǇƭƛŎŀœńƻ ŎƻƳ ŀ ƎŜǎǘńƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎΤ ω wŜŀƭƛȊŀǊ ǇǊŜǇŀǊŀœńƻ ǘŞŎƴƛŎŀ Ŝ ǇǊłǘƛŎŀ ǇŀǊŀ ŀ ƻōǘŜƴœńƻ ŘŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀœƿŜǎ ŘŜ ƽǊƎńƻǎ 
ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƛǎΣ ǘŀƛǎ ŎƻƳƻ taL Ŝ Lta!Τ   ω 5ŜǎŜƴǾƻƭǾŜǊ ŀǊǘƛƎƻ ŘŜ ǊŜǾƛǎńƻ ǎƛǎǘŜƳłǘƛŎŀ ǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ŀ ƎŜǎǘńƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎ ƴƻ ǉǳŜ ǘŀƴƎŜ ŀƻǎ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎ ŀ LƴŘǵǎǘǊƛŀ 
пΦлΤ ω 5ŜǎŜƴǾƻƭǾŜǊ ŀǊǘƛƎƻ ǎƻōǊŜ ƻ ǇǊƻǘƽǘƛǇƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻΣ ŀ ǎŜǊ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇƻǊ ƎŜǎǘƻǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎ ŜƳ ŀƭƎǳƳŀǎ Řŀǎ ŦŀǎŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘńƻ Ŝ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻ ŀǎ łǊŜŀǎ ŘŜ 
ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜǎ ƴŀǎ ōƻŀǎ ǇǊłǘƛŎŀǎ Řƻ ta.hYΤ ω wŜŀƭƛȊŀǊ ǎǳōƳƛǎǎńƻ Řƻǎ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻǎ ŜƳ ǇŜǊƛƽŘƛŎƻǎ Ŝόƻǳύ ŎƻƴƎǊŜǎǎƻǎΤ ω {ǳōƳŜǘŜǊ ƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ŀ ƽǊƎńƻ 
de fomento com o intuito de obter apoio financeiro para o desenvolvimento do trabalho. Metodologia com indicação de etapas: Para o gerenciamento do projeto como 
ǳƳ ǘƻŘƻΣ ǎŜǊńƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘŀǎ ŀǎ ōƻŀǎ ǇǊłǘƛŎŀǎ ǇǊƻǇƻǎǘŀǎ ǇŜƭƻ tǊƻƧŜŎǘ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ LƴǎǘƛǘǳǘŜ όtaLύΣ ǇǊŜǎŜƴǘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ƴƻ ƭƛǾǊƻ ƛƴǘƛǘǳƭŀŘƻ ά¦Ƴ Dǳƛŀ Řƻ /ƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ 
ŜƳ DŜǊŜƴŎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜ tǊƻƧŜǘƻǎ όDǳƛŀ ta.hYύέ ǉǳŜ ŀǘǳŀƭƳŜƴǘŜ Ŝǎǘł ƴŀ ǎŜȄǘŀ ŜŘƛœńƻΣ ǇǳōƭƛŎŀŘŀ ŜƳ нлмтΦ 5Ŝ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ ƻ taL όнлмтΣ ǇΦнύΣ ƻ Ǝǳƛŀ ta.hY άώΦΦΦϐ ŦƻǊƴŜŎŜ 
detalhes sobre conceitos-chave, tendências emergentes, considerações para fazer a adaptação dos processos de gerenciamento de projetos e informações sobre como 
ŦŜǊǊŀƳŜƴǘŀǎ Ŝ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ǎńƻ ŀǇƭƛŎŀŘŀǎ ŀƻǎ ǇǊƻƧŜǘƻǎΦέ 5ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŎƻƴŎŜƛǘƻǎ ŜǎǘǳŘŀŘƻ ŜƳ ƎŜǊŜƴŎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎΣ ŀ 9ǎǘǊǳǘǳǊŀ !ƴŀƭƝǘƛŎŀ ŘŜ tǊƻƧŜǘƻǎ ό9!tύ ǘǊŀǘŀ Řƻ 
άǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜ ǎǳōŘƛǾƛǎńƻ Řŀǎ ŜƴǘǊŜƎŀǎ Ŝ Řƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ŜƳ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ƳŜƴƻǊŜǎ Ŝ Ƴŀƛǎ ŦŀŎƛƭƳŜƴǘŜ ƎŜǊŜƴŎƛłǾŜƛǎέ όtaLΣ нлмтΣ ǇΦртлύ hǎ ǇŀŎƻǘŜǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘƻ 
foram intitulados como: 1 - Realização dos Estudos sobre Gestão de Projetos; 2 - Realização dos Estudos sobre Indústria 4.0; 3 - Obtenção de Certificação 
Internacional; 4 - Desenvolvimento dos artigos; 5 - Disseminação do conhecimento; 6 - Submissão à órgão de fomento; 7 - Submissão de resumo ao "Seminário de 
tŜǎǉǳƛǎŀ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻϦΤ у π 9ƴǾƛƻ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ŦƛƴŀƭΦ ! ǇǊƛƳŜƛǊŀ Ŝ ŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ŜǘŀǇŀΣ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƛƴǘƛǘǳƭŀŘŀǎ άwŜŀƭƛȊŀœńƻ Řƻǎ 9ǎǘǳŘƻǎ ǎƻōǊŜ DŜǎǘńƻ ŘŜ tǊƻƧŜǘƻǎέ Ŝ 
άwŜŀƭƛȊŀœńƻ Řƻǎ 9ǎǘǳŘƻǎ ǎƻōǊŜ LƴŘǵǎǘǊƛŀ пΦлέ ƻŎƻǊǊŜƳ ŘŜ ƳŀƴŜƛǊŀ ǇŀǊŀƭŜƭŀΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ǇŜƭƻ Ŧŀǘƻ ŘŜ ōǳǎŎŀǊπǎŜ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŎƻƳƻ ŦƻƛΣ ŎƻƳƻ Ŝǎǘł Ŝ ŎƻƳƻ ǘŜƴŘŜ ŀ ǎŜǊ ƻ 
futuro da gestão de projetos na era da quarta revolução industrial, para tal, será necessário a pesquisa e aquisição de livros, dissertações, teses e artigos. Diversos dos 
ƳŀǘŜǊƛŀƛǎ ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻǎ ƻ ǇǊƻŦŜǎǎƻǊ ǇŜǎǉǳƛǎŀŘƻǊ Ƨł ǇƻǎǎǳƛΣ ǇŜƭƻ Ŧŀǘƻ ŘŜ ǎŜǊŜƳ łǊŜŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ Ŝ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ Řƻ ƳŜǎƳƻΦ ! ƳŜǘŀ ŘŜ άhōǘŜƴœńƻ ŘŜ /ŜǊǘƛŦƛŎŀŘƻ 
LƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭέ Ş ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǇŜƭƻ Ŧŀǘƻ Řŀ ŜȄƛǎǘşƴŎƛŀ ŘŜ ƳŀƛƻǊ ƛƳǇŀŎǘƻ ƴŀǎ ŘƛǎǎŜƳƛƴŀœƿŜǎ Řƻ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ ŜƳ ƎŜǎǘńƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎΣ ǇƻǊ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ǇǊƻŦƛǎǎƛƻƴŀƛǎ ŎƻƳ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀœńƻ 
internacional, junto aos pesquisadores interessados no tema, resultando em um elevado aumento na disseminação nos trabalhos desenvolvidos e na imagem da 
¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜΦ h ά5ŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ Řƻǎ ŀǊǘƛƎƻǎέ ƻŎƻǊǊŜǊł ǇƻǊ ƳŜƛƻ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀΣ ǊŜŦƭŜȄńƻ Ŝ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ŀƭƎƻǊƛǘƳƻǎ ŜƳ ƎŜǎǘńƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎ 
ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻǎ ŀ LƴŘǵǎǘǊƛŀ пΦлΦ !έ 5ƛǎǎŜƳƛƴŀœńƻ Řƻ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻέ ǇƻǊ ƳŜƛƻ Řŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀœńƻ Ŝ ǊŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇǎ Ŝόƻǳύ ǇŀƭŜǎǘǊŀǎΦ ! ά{ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ Ł ƽǊƎńƻ ŘŜ 
ŦƻƳŜƴǘƻέ ƻŎƻǊǊŜǊł ŎƻƳ ƻ ƛƴǘǳƛǘƻ ŘŜ ƻōǘŜǊ ŀǇƻƛƻ ǇŀǊŀ ƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ Řƻǎ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ Ƨǳƴǘƻ ŀƻǎ ƽǊƎńƻǎΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ƴŀ ƻōǘŜƴœńƻ ŘŜ ǊŜŎǳǊǎƻ ŦƛƴŀƴŎŜƛǊƻ ǇŀǊŀ ŀ ŎǊƛŀœńƻ 
Řƻ ǇǊƻǘƽǘƛǇƻΦ CƛƴŀƭƛȊŀƴŘƻΣ ƻŎƻǊǊŜǊł ŀ ά{ǳōƳƛǎǎńƻ ŘŜ ǊŜǎǳƳƻ ŀƻ {ŜƳƛƴłǊƛƻ ŘŜ tŜǎǉǳƛǎŀ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻέ Ŝ ƻ ά9ƴǾƛƻ Řƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ ŦƛƴŀƭέΦ 5Ŝǎǎŀ ƳŀƴŜƛǊŀ Ş ǇƻǎǎƝǾŜƭ ŦǊŀƎƳŜƴǘŀǊ ŀǎ 
entregas necessárias, que estão presentes dentro dos pacotes mencionados. Resultados esperados: Dentre os resultados esperados com o desenvolvimento deste 
ǇǊƻƧŜǘƻΣ ǘŜƳπǎŜΥ ω [ŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎƻ ŎƻƳ ŀ ŜǾƛŘşƴŎƛŀ Ŝ ŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƛǎ ǊŜƭŀǘƛǾƻǎ ŀ ŘŜŦƛƴƛœńƻΣ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻΣ ǊŜŎƻƳŜƴŘŀœƿŜǎ Ŝ ŀǇƭƛŎŀœƿŜǎ ƴƻ ǉǳŜ ǘŀƴƎŜ 
ŀǎ ǘŜƳłǘƛŎŀǎ ŘŜ ƎŜǎǘńƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎ Ŝ ƛƴŘǵǎǘǊƛŀ пΦлΤ ω hōǘŜƴœńƻ ŘŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀœńƻ ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ ŜƳ ƎŜǎǘńƻ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘƻǎΤ ω {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻǎ Řƻƛǎ ŀǊǘƛƎƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ŜƳ 
ǇŜǊƛƽŘƛŎƻǎ Ŝόƻǳύ ŎƻƴƎǊŜǎǎƻǎΤ ω wŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ Řǳŀǎ ǇŀƭŜǎǘǊŀǎ ƻǳ ǿƻǊƪǎƘƻǇǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻǎ ŀƻǎ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻǎΤ ω {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ǇǊƻƧŜǘƻ Ł ƽǊƎńƻ ŘŜ ŦƻƳŜƴǘƻΤ ω 
{ǳōƳƛǎǎńƻ ŘŜ ǊŜǎǳƳƻ ŀƻ ά{ŜƳƛƴłǊƛƻ ŘŜ tŜǎǉǳƛǎŀ Řŀ 9ǎǘłŎƛƻέΦ ±ƛŀōƛƭƛŘŀŘŜ ¢ŞŎƴƛŎŀ Ŝ 9ŎƻƴƾƳƛŎŀΥ bƻ ǉǳŜ ǘŀƴƎŜ ŀ ǾƛŀōƛƭƛŘŀŘŜ ǘŞŎƴƛŎŀ ƻ ǇǊƻƧŜǘƻ Ş ŜȄŜǉǳƝǾŜƭΣ Ǿƛǎǘƻ ǉǳŜ ǇŀǊŀ 
tal, torna-se necessário aprofundamento intelectual para o desenvolvimento de hipóteses e soluções dos problemas encontrados. No que tange a viabilidade econômica o 
projeto é viável, visto que inicialmente não é necessário elevado investimento.
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PROJETO:POTENCIAL DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO COM GARANTIA DE CONFORTO TÉRMICO E VISUAL AOS 
USUÁRIOS EM SALAS COM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Segundo Rupp, Vásquez e Lamberts (2015), quando o balanço entre o calor proveniente do corpo e o àquele perdido para o ambiente não é estável, se 
gera uma sensação desagradável de desconforto, seja por calor ou por frio. E esse desconforto causa além de insatisfação com o ambiente térmico, a queda no redimento
 das atividades manuais, intelectuais e perceptivas, além do mais é gerado gastos descenessários de energia com o condicionado do ar. Os ŜŘƛŮcios respondem por cerca 
de 40% do consumo total de energia no mundo (YANG, et al., 2014). No Brasil, por exemplo, as ŜŘƛŬŎŀœƿes residenciais consumiram 9,9% da energia total em 2018 de 
acordo com o .ŀƭŀƴœo 9ƴŜǊƎŞtico Nacional (EPE, 2019). O consumo de energia tem aumentado no mundo todo e Ş urgente que se proponham maneiras de reduzi-lo. Nas
 ŜŘƛŬŎŀœƿes, a maior parte da energia Ş consumida para aquecimento e resfriamento dos ambientes (YANG, et al., 2014). Assim, o conforto do ǳǎǳłrio pode ser uma das 
chaves para ǊŜŘǳœńo do consumo nas ŜŘƛŬŎŀœƿes. Para a avaliação do conforto térmico de um ambiente, vários métodos podem ser usados. Os trabalhos desenvolvidos 
no mundo todo seguem os preceitos da ASHRAE (2017) com medição de variáveis ambientais e aplicação de questionários. A medição das variáveis ambientais é feita 
para verificar a correlação das  condições do ambiente com a expectativa do usuário. O conforto visual, nada mais é que a sensação subjetiva relacionada a satisfação com
 o ambiente luminoso do entorno. A sensação de conforto visual, proveniente de uma iluminação adequada, é fundamental para que as pessoas possam se localizar, 
realizar de forma satisfatória suas tarefas, e evitar estresse visual. A NBR ISO/CIE 8995 estabelece níveis de iluminância, ofuscamento, uniformidade, aspectos e aparência
 da cor, entre outros fatores. Seu objetivo principal é promover o conforto visual e garantir que as tarefas das pessoas sejam executadas de forma satisfatória no interior 
da edificação. A NBR 15215-4 também estabelece os procedimentos para realizar a verificação experimental da condição de iluminação natural no interior das 
edificações, e deve estar de acordo com o que é proposto pela NBR ISSO/CIE 8995. De acordo com Kowaltowski (2011), trabalhos de pesquisa desenvolvidos em 
ambientes de ensino mostraram que em salas com grande contribuição de luz natural, os estudantes apresentavam maior produtividade.  Segundo Capuletto (2003) os 
países que estão localizados em climas com alta radiação solar podem tirar proveito de condições de iluminação natural favoráveis para economia de energia e conforto 
visual, entretanto, Ochoa (2005) afirma que devido ao contraste excessivo entre a zona próxima à janela e a do outro lado da sala do escritório, pode ser uma fonte 
potencial de problemas. Além disso, a elevada penetração da radiação solar nesses ambientes pode aumentar as cargas térmicas durante o verão, o que levaria a uma 
carga extra nos sistemas de ar condicionado. Para que a luz natural nos edifícios seja utilizada de forma adequada é necessário fornecer aos profissionais que elaboram 
esse tipo de projeto avaliações válidas e fáceis de serem usadas, visando a obtenção do desempenho real da construção. Neste contexto, o presente trabalho visa realizar
 a avaliação do conforto térmico e visual dos ocupantes de um centro universitário. O local a ser desenvolvido serão as salas de aula do Centro de Ensino Estácio Santa 
Catarina.
 
OBJETIVO GERAL: Verificar e avaliar o nível de conforto térmico e as condições de iluminação natural e artificial das salas de aula do Centro de Ensino Estácio Santa 
Catarina.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Determinar os índices de conforto térmico e analisar as condições de iluminação natural e artificial; Verificar a percepção de conforto térmico e 
de conforto visual dos usuários, por meio da aplicação de questionários, envolvendo sua expectativa em relação ao ambiente térmico e luminoso; Avaliar a faixa de 
temperatura operativa de conforto e verificar a possibilidade de extensão da faixa com aumento da velocidade do ar; Descrever o ambiente luminoso do ponto de vista 
dos usuários e por meio de medições; Estimar o consumo de energia por meio do programa EnergyPlus na situação real e no modelo adaptativo de conforto para estimar
 o potencial de economia de energia elétrica nas salas de aula estudadas.
 
MÉTODO: O método descrito possui duas linhas específicas: conforto térmico e visual.
 
Avaliação do conforto térmico:
 
Os procedimentos metodológicos utilizados e discriminados a seguir  seguem as recomendações das normas ISO 7726 (1998), ASHRAE 55 (2013) e ABNT/CB 55 - 3° 
Projeto de Revisão da ABNT NBR 16401-2 (2019). O procedimento de campo pode ser dividido nas seguintes partes:
 
 ҍ teste de homogeneidade;
 
 ҍ montagem dos equipamentos;
 
 ҍ medições, observação sobre o comportamento dos usuários e aplicação dos questionários. 
 
ω Para o desenvolvimento das medições, foram usados os seguintes instrumentos: Termômetro de globo: medição da temperatura radiante;
 
ω Anemômetro: Medição de velocidade do ar;
 
ω Radiômetro: medição das temperaturas das superfícies;
 
ω Hobo: medição da umidade relativa do ar.
 
Teste de homogeneidade: De acordo com Lamberts et al. (2019) άum ambiente é considerado άhomogêneoέ (do ponto de vista bioclimático), se em um dado momento 
suas variáveis físicas ao redor de um indivíduo são consideradas constantesέ. Assim, o teste de homogeneidade, consistirá em medir a temperatura e a velocidade do ar 
em diversos pontos da sala, considerando a altura de 1,10m de acordo com a recomendação da NBR 16401-2 (2019) para avaliação de conforto térmico em edificações. 
Montagem dos equipamentos: os equipamentos serão montados às 18h00 para medição das variáveis no período noturno, e às 7h00 para o período diurno. Todos os 
equipamentos possuem registradores automáticos de medições, assim, não há necessidade de observação durante todo o tempo de medição, isso é necessário para que 
as atividades didático-pedagógicas da instituição não sejam comprometidas.
 
Os equipamentos serão utilizados para medição das variáveis ambientais: temperatura do ar, velocidade do ar, temperatura radiante média e umidade relativa do ar. 
Além das variáveis ambientais médias e calculadas, foi necessário determinar as variáveis relativas aos usuários do local de estudo. As variáveis que têm influência na 
percepção térmica do ambiente pelo usuário são o isolamento térmico da vestimenta e a taxa metabólica. Os dois parâmetros serão estimados usando o procedimento 
da NBR 16401-2 (2019).
 
Questionário: O questionário será aplicado sob forma de estudo transversal repetido, com as respostas dos usuários realizadas a cada 1 hora, repetindo-se o 
procedimento por 3 vezes. O questionário abordará perguntas relacionadas a expectativa térmica e sensação de conforto dos usuários que responderão em uma escala 
de -3 a +3. Considera-se 0 o usuário em neutralidade térmica, +3 o usuário que está com muito calor e -3 o usuário que está com muito frio.
 
Avaliação do conforto visual:A avaliação do conforto visual será dividida em duas etapas: a primeira está relacionada à medição das iluminâncias e elaboração de mapas 
de curvas isolux, a segunda refere-se à aplicação do questionário para determinar a expectativa dos usuários em relação ao ambiente luminoso. Para o levantamento das 
iluminâncias será definida uma malha de pontos a serem medidos. A estimativa da quantidade de pontos é obtida de acordo com a NBR 15215-4. Será usado o luxímetro 
para o levantamento da distribuição de iluminâncias quantificando os valores em unidade lux. O equipamento é formado por uma fotocélula que transforma energia 
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Cronograma:
- Fev/2020: Aplicação da metodologia em um estudo piloto e eventuais correções. - Fev/2020 e Mar/2020: Aplicação da metodologia corrigida com questionários e 
medição de variáveis ambientais (Estação: Verão) - Abr/2020 e Maio/2020: Redação do primeiro artigo a ser submetido em periódico com os resultados da avaliação de 
conforto no Verão. - Jun/2020 e Jul/2020: Aplicação da metodologia corrigida com questionários e medição de variáveis ambientais (Estação: Inverno) - Ago/2020: 
Elaboração de um modelo de conforto adaptativo para as salas de aula estudadas. - Set/2020: Aplicação do modelo de conforto adaptativo e comparação com os dados 
obtidos no verão e inverno. - Out/2020: Simulação termo energética das salas de aula estudadas e proposição de medidas de redução de consumo de energia. - 
Nov/2020 e Dez/2020: Redação do artigo com potencial de economia de energia elétrica com garantia de conforto térmico e visual.  - Jan/2021: Redação do relatório 
final.

luminosa em energia elétrica. Para a geração dos mapas isolux será usado o programa MATLAB.Os questionários serão aplicados para avaliar a satisfação dos usuários 
com o ambiente luminoso. O questionário será elaborado conforme a pesquisa de Boyce (1996). RESULTADOS ESPERADOS: - Determinar as condições de conforto 
térmico e visual em salas de aula; - Elaborar um modelo de conforto térmico adaptativo para as salas de aula da Estácio Santa Catarina. - Avaliar as condições ambientais 
de iluminação e as expectativas dos usuários em relação ao ambiente luminoso; - Investigar as possibilidades de extensão de faixa de temperatura de conforto e de set 
point de ar condicionado das salas de aula com objetivo de redução de consumo de energia; - Aplicar um modelo de conforto adaptativo específico para as salas de aula 
e simular os potenciais de economia de energia por meio do programa EnergyPlus; - Determinar os indicadores de potencial de economia de energia por estação do 
ano. VIABILIDADE: Para o desenvolvimento do projeto os equipamentos utilizados já estão disponíveis. Será necessário aquisição dos seguintes materiais de 
consumo: Impressões: Quantidade: 500 Valor unitário: 0,20 Valor total: 100,00 Pilhas para equipamentos: Quantidade: 10 pacotes c/4 Valor unitário: 13,00 Valor 
total: 130,00 Custos de revisão de artigo (língua inglesa): Quantidade: 2 Valor unitário: 500,00 Valor total: 1000,00

PESQUISADOR(A):Eduardo Cechinel
Plano de trabalho vinculado ao curso:ADMINISTRAÇÃO

@: eduardo.cechinel@estacio.br

PROJETO:Análise das experiências memoráveis vividas por egressos de cursos de graduação a distância

Cronograma:
π aŀǊœƻ нлнл ς /ƻƴǘŀǘƻ ƛƴƛŎƛŀƭ ŎƻƳ ƻǎ ǎǳƧŜƛǘƻǎ ŀ ǎŜǊŜƳ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŘƻǎ π !ōǊƛƭ нлнл ς /ƻƭŜǘŀ ŘŜ 5ŀŘƻǎ  π 9ƴǘǊŜǾƛǎǘŀǎ  π aŀƛƻ нлнл ς /ƻƭŜǘŀ ŘŜ 5ŀŘƻǎ  π 9ƴǘǊŜǾƛǎǘŀǎ Ŝ tŀƭŜǎǘǊŀ 
ƴƻ /ŀƳǇǳǎ ǎƻōǊŜ ά9ȄǇŜǊƛşƴŎƛŀǎ ŜƳ {ŜǊǾƛœƻǎέ  π WǳƴƘƻ ς /ƻƭŜǘŀ ŘŜ 5ŀŘƻǎ 9ƴǘǊŜǾƛǎǘŀ π WǳƭƘƻ нлнл ς {ǳōƳƛǎǎńƻ ŀ ƽǊƎńƻ ŘŜ ŦƻƳŜƴǘƻ π !Ǝƻǎǘƻ нлнл ς {ǳōƳƛǎǎńƻ Řƻ ŀǊǘƛƎƻ 
ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ŜƳ ŜǾŜƴǘƻ ς {ŜƳŜŀŘ π {ŜǘŜƳōǊƻ нлнл ς wŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ƎǊǳǇƻ ŦƻŎŀƭ ŎƻƳ ǎǳƧŜƛǘƻǎ ŘŜ ǇŜǎǉǳƛǎŀ π hǳǘǳōǊƻ нлнл ς tŀƭŜǎǘǊŀ ƴƻ ŎŀƳǇǳǎ ǎƻōǊŜ άDŜǎǘńƻ ŘŜ 
{ŜǊǾƛœƻǎέ π bƻǾŜƳōǊƻ ς !ƴłƭƛǎŜ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ π 5ŜȊŜƳōǊƻ ς 9ƭŀōƻǊŀœńƻ Řƻ ŀǊǘƛƎƻ Ŝ ŜƴǾƛƻ ǇŀǊŀ ǇŜǊƛƽŘƛŎƻ

Descrição do Plano de Trabalho
ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS MEMORÁVEIS VIVIDAS POR EGRESSOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA  O crescimento recente do número de alunos que 
participam de cursos de graduação a distância desperta a necessidade de um olhar cuidadoso para a forma como se desenvolvem as experiências desse público; nesse 
sentido, o marketing de serviços - especificamente a gestão das experiências, coloca-se como alternativa para que sejam desveladas possibilidades de enriquecer a 
vivência acadêmica, bem como oferecer ferramentas para o aprimoramento da gestão por parte das instituições de ensino. 	Serviços requerem abordagens específicas 
quando comparados a produtos (ZEITHAM e BITNER, 2013). Serviços educacionais demandam ainda mais afinco, dada a relação imprecisa apontada por alguns autores 
(Douglas e Barnes, 2006; Eagle e Brenan, 2006) que discutem a relação estudantes versus cliente. Fato é que de forma simétrica a essa relação, subsiste a necessidade de 
serem equacionadas as expectativas de instituições de ensino e alunos. Uma das abordagens para tal, consiste na construção de experiências memoráveis que encantem 
os usuários do serviço educacional, e propiciem lealdade e recomendações futuras ao prestador (CECHINEL e SANTOS, 2018). 	Uma experiência memorável consiste 
numa oferta capaz de evocar sentimentos e sensações positivas no usuário (PINE e GILMORE, 199). Somado a isso, a experiência do cliente é reconhecida como um fator 
importante, capaz de despertar comportamentos positivos do cliente, tais como lealdade e recomendação (CETIN e WALLS, 2015). 	No segmento educacional, vale 
destacar que a construção de experiências não se dá somente na esfera do ensino e aprendizagem. Percepções de clientes/alunos sobre a qualidade dos serviços não 
acadêmicos recebidos no ensino superior (cita-se por exemplo avaliações sobre a administração de cursos, serviços de bem-estar dos estudantes e aconselhamento 
financeiro) também compõem a experiência discente (MCGREGOR, 2017) 	 No âmbito do ensino presencial fatores como interação entre alunos e professores, interação 
entre colegas, participação em atividades de extensão e formatura são apontados como geradores de experiências memoráveis nos alunos (CECHINEL e SANTOS, 2018). 
 
	Se por um lado são conhecidos os fatores que geram experiências memoráveis em alunos de cursos presenciais, tal realidade ainda é desconhecida quando se parte para 
o ensino a distância. Logo, este estudo tem o propósito de investigar quais fatores contribuem para a construção de experiências memoráveis na vivência acadêmica de 
alunos de graduação de cursos a distância. 	O objetivo geral deste estudo é identificar quais fatores contribuem para a construção de experiências memoráveis na 
vivência acadêmica de alunos de cursos de graduação a distância. 	Os objetivos específicos deste estudo são: analisar a vivência acadêmica de egressos de cursos EAD à 
luz das experiências em serviços; compreender a relevância das experiências vividas pelos alunos para o processo de recomendação da IES. 	Para que os objetivos deste 
estudo possam ser atingidos serão realizadas duas etapas de coletas de dados. Na primeira fase serão conduzidas entrevistas não-estruturadas com egressos de cursos de 
graduação a distância que tenham finalizado o curso nos anos de 2018 e 2019. A entrevista não estruturada se mostra apropriada para este caso pois permite ao 
pesquisador conduzir a coleta de modo obter os dados que ajudem a responder de forma mais fidedigna à pergunta de pesquisa.  Além disso, conforme aponta Mattos 
όнллрύ ŀ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀ ƴńƻπŜǎǘǊǳǘǳǊŀŘŀ τ ŀǉǳŜƭŀ ŜƳ ǉǳŜ Ş ŘŜƛȄŀŘƻ ŀƻ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀŘƻ ƻǇǘŀǊ ǇŜƭŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ŜƭŀōƻǊŀǊ ŀ ǊŜǎǇƻǎǘŀ τ ǘŜƳ ǎƛŘƻ ŎŀŘŀ ǾŜȊ Ƴŀƛǎ ǳǘƛƭƛȊŀŘŀ ƴŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ 
de administração.  	A amostra de sujeitos a serem investigados será não probabilística e obtida por critério de conveniência, não havendo exclusão de participantes 
quanto ao curso realizado ou instituição de ensino. De forma que se obtenha o quantitativo de entrevistados que ofereçam um substrato de análise conveniente, será 
solicitado a cada um dos entrevistados que indique conhecidos que estejam dentro do perfil de entrevistados desejados. Malhorta (2012) sustenta que nessa técnica, 
conhecida como bola de neve, são selecionados os entrevistados subsequentes com base em informações fornecidas pelos entrevistados iniciais, sendo útil para casos em 
que a investigação é feita junto a populações pouco visíveis (GOODMAN, 1961). 	A segunda etapa da pesquisa será feita a partir de um grupo focal em que serão 
convidados sujeitos diferentes daqueles entrevistados anteriormente, de modo que a partir da interação em grupo possam surgir novos elementos que ajudem a 
responder a pergunta de pesquisa. 	Os resultados esperados incluem a possibilidade de serem explicitados relatos dos egressos que lhes tenham sido marcantes 
positivamente, e que a partir desses elementos as instituições de ensino possam tomar decisões gerenciais que envolvam a exploração destas, e ou, alternativamente, 
que as implemente em sua oferta de modo que mais alunos possam ser positivamente impactados.  	A viabilidade técnica e econômica do estudo encontra-se 
respaldada na medida em que são exigidos esforços reduzidos para a coleta e tratamento dos dados, podendo inclusive o pesquisador fazer o uso de TIC´s para que os 
objetivos sejam alcançados.  
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PESQUISADOR(A):Amanda Castro
Plano de trabalho vinculado ao curso:PSICOLOGIA

@: amandacastrops@gmail.com

PROJETO:REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE TRABALHO PARA TRABALHADORES INFORMAIS

Cronograma:
Período e Atividades realizadas  '- Janeiro à Março de 2020  Revisão de literatura: Busca nas bases de dados: BVS-PSI, PubMed, Scopus, a partir das palavras chave 
TRABALHO AND INFORMAL. Constituição de uma revisão integrativa de literatura considerando trabalhos dos últimos 10 anos. - Abril de 2020 Preparação do material 
para o comitê de ética. Elaboração dos instrumentos, Termo de consentimento livre e esclarecido e submissão do projeto. - Maio à Julho de 2020 Coleta de dados: Ida ao 
centro de São José para encontrar com trabalhadores informais, agendamento de horário para apresentação do TCLE e coleta de dados. - Setembro à outubro de 
2020 Análise dos dados: Transcrição das entrevistas, preparação do corpus para categorização com auxílio dos comentários do Word. Elaboração de categorias e 
subcategorias de análise. - Novembro de 2020  à Janeiro de 2021 Discussão dos dados e considerações finais: Diálogo com os autores da Teoria das representações 
sociais e reflexão do processo de alienação do trabalho segundo a Psicologia Social.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Segundo o Programa Regional de Emprego para a América Latina e Caribe (PREALC), o setor informal é composto por atividades geradoras de renda exercidas 
fora do âmbito normativo de trabalho, em mercados desregulamentados e competitivos. São modos de produção que utilizam pouco capital e técnicas rudimentares que 
ǊŜǎǳƭǘŀƳ ŜƳ ǇƻǳŎŀ ŜǎǘŀōƛƭƛŘŀŘŜ Ŝ ōŀƛȄŀ ǊŜƴŘŀ όW!Yh.{9bΣ нллмύΦ /ƻƴŦƻǊƳŜ ƻ ǊŜƭŀǘƽǊƛƻ Řŀ hL¢Υ άaǳƭƘŜǊŜǎ Ŝ ƘƻƳŜƴǎ ƴŀ ŜŎƻƴƻƳƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀƭέ όнлмуύΣ ƻǎ ŜƳǇǊŜƎƻǎ 
informais já representam 60% das vagas no mundo. A taxa de informalidade se altera quando analisamos as condições socioeconômicas dos países, enquanto nas 
economias mais ricas o percentual é de 18,3%, nos países em desenvolvimento a índice pode chegar a 79% do total de vagas do mercado de trabalho. Nas zonas rurais o 
emprego informal representa 80% do total, quase o dobro das zonas urbanas, que é de 43,7% (OIT, 2018). O fenômeno da informalidade não nasce como um universo 
paralelo ao trabalho formal. De forma contrária, ele nasce da dinâmica estrutural capitalista, que na busca da redução de custos modernizou-se tecnologicamente e 
propôs uma política de terceirizações que empurrou uma massa de trabalhadores para a informalidade (BENDASSOLLI, COELHO-LIMA, 2015). Esses trabalhadores são 
para o capital uma massa inesgotável de força de trabalho disponível, que pode ser acessada sempre que as empresas precisarem rapidamente aumentar o número de 
empregados (SINGER, 2001). Nesse sentido é imprescindível compreender e intervir na interação entre trabalho e trabalhador, ou seja, as representações sociais desse 
ǇǊƻŎŜǎǎƻΦ ! ¢ŜƻǊƛŀ Řŀǎ wŜǇǊŜǎŜƴǘŀœƿŜǎ ǎƻŎƛŀƛǎ ǘŜǾŜ ǎŜǳ ƛƴƝŎƛƻ ŎƻƳ {ŜǊƎŜ aƻǎŎƻǾƛŎƛ ŀ ǇŀǊǘƛǊ Řŀ ōǳǎŎŀ ǇƻǊ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ƻ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ ŘŜ άǎŜƴǎƻ ŎƻƳǳƳέ ǎƻōǊŜ ƻ 
άŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻέΣ Ǉƻƛǎ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ƛƴŘƛǾƝŘǳƻǎ ǇŜǊŎŜōŜƳ Ŝ ǊŜŀƎŜƳ ŀ ŦŜƴƾƳŜƴƻǎΣ ǇŜǎǎƻŀǎΣ ƻōƧŜǘƻǎ Ŝκƻǳ ŀŎƻƴǘŜŎƛƳŜƴǘƻǎ Ŝ ƴńƻ ŀǇŜƴŀǎ ƛƴŘƛǾƝŘǳƻǎ Řƻ ƳŜƛƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ 
(MOSCOVICI, 2013).   Jodelet (2001) define as representações sociais como necessárias para dar significado ao mundo que nos cerca, dessa forma, conseguimos nos 
localizar, ajustar, resolver problemas, tomar decisões (física e intelectualmente), etc. Além disso, devido nossa característica social compartilhamos o mundo com os 
outros, bem como ideias e representações (mesmo podendo discordar das representações de algumas pessoas), por esse motivo as representações são consideradas 
sociais. Jodelet (2001) considera a representação como um saber prático e que deve ser qualificado como tal (ou seja, não acontece apenas no psíquico, no âmbito do 
ǇŜƴǎŀƳŜƴǘƻύΣ Ǉƻƛǎ Ŝƭŀ ǎŜ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾŜ ŀ ǇŀǊǘƛǊ Řŀ ŜȄǇŜǊƛşƴŎƛŀΣ ǎŜƴŘƻ άǇǊƻŘǳǘƻέ Řŀ ŜȄǇŜǊƛşƴŎƛŀΦ ! Ŧǳƴœńƻ Ŝ ŀ ŜŦƛŎłŎƛŀ Řŀǎ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀœƿŜǎ ǎŜ ŘŜǾŜƳ ŀƻ Ŧŀǘƻ ŘŜ ǉǳŜ ŀǎ 
mesmas servem para orientar o agir do indivíduo sobre o mundo (e seus objetos) e com o outro. Assim, as representações sociais do trabalho poderão afetar a forma 
como o indivíduo se relaciona com sua vida profissional e seu ambiente de trabalho. O processo de trabalho, de acordo com Marx (2016), parte do pressuposto de que a 
atividade do homem acarreta em uma transformação do objeto para um determinado fim (já pensado previamente), sendo que o indivíduo dispõe de um instrumental 
disponível para a realização do trabalho.  Esse processo chega ao fim quando se alcança o produto, ou seja, um material proveniente da natureza que foi alterado para 
que atenda às necessidades humanas (MARX, 2016). Deste modo, o trabalho é avaliado de acordo com o resultado final do mesmo, ou seja, do seu produto e do valor de 
uso do mesmo. Ocorrendo a valorização das coisas e a desvalorização do trabalhador (MARX, 2015). Tal desvalorização pode afetar as representações e práticas sociais 
relativas ao trabalho e à saúde. Bendassolli e Coelho-Lima (2015) entendem que explorar os significados atribuídos à informalidade pode ser uma via para entender os 
sentidos atribuídos pelo capitalismo para o trabalho informal. No Brasil, boa parte da população está inserida no trabalho informal, expostos a uma precariedade nas 
condições de trabalho, de vida e de saúde, sem acesso aos direitos trabalhistas e sociais. Bernardino e Andrade (2015), constatou que os trabalhadores informais possuem 
uma renda que varia entre um salário mínimo (ou menos) até dois salário mínimos, sendo que a jornada de trabalho pode chegar até 60hs. No emprego informal, além de 
ser comum a remuneração abaixo do nível mínimo legal, os trabalhadores são privados dos benefícios de seguridade social, como a aposentadoria remunerada, são 
menos incentivados à sindicalização e não se encontram cobertos por medidas de proteção à saúde. Sem a carteira de trabalho registrada, indicativo da formalização do 
contrato de trabalho, não há garantia da compensação financeira em casos de doenças e acidentes, como nas licenças médicas, ou em casos de negligência por parte dos 
empregadores, abusos e de situações de perigo reconhecidos, porque o trabalhador se encontra fora do controle do Estado (LEÃO; VASCONCELLOS, 2015). Os 
trabalhadores informais são atores sociais que têm a influência de suas condições objetivas de existência, mas que também interpretam, explicam e atuam sobre a 
realidade, construindo uma visão de mundo que reflete em suas práticas sociais (IRIART, 2008).   Objetivo geral: Compreender as representações sociais de trabalho para 
trabalhadores informais Objetivos específicos: Identificar as crenças que englobam o exercício do trabalho informal; Caracterizar os processos de ancoragem e 
objetificação das representações sociais do trabalho informal; Descrever as práticas sociais associadas às representações do trabalho na informalidade. Método: O 
presente estudo será do tipo exploratório descritivo, de abordagem qualitativa ancorado nos preceitos teóricos das representações sociais e também, para subsidiar ainda 
mais a compreensão do fenômeno, nas reflexões sobre o trabalho e a saúde.  A amostra de pesquisa se dará a partir da coleta de dados com 40 trabalhadores informais, 
com idade superior à 18 anos, tendo em vista a maioridade civil, e que exerçam há pelo menos 1 ano o trabalho informal, a fim de que as representações sociais estejam 
munidas de experiências, facilitando a identificação do processo de ancoragem. Os possíveis participantes serão contactados em ambiente público, seguindo a técnica de 
coleta bola de neve, em que há indicação de futuros participantes da pesquisa pelos participantes iniciais. A coleta de dados será realizada por meio da utilização dos 
seguintes instrumentos: rede associativa  e entrevista semiestruturada para investigação das RS do trabalho informal. Para iniciar a coleta de dados será realizada a 
técnica da rede associativa, a partir dos termos indutores, introduzindo gradativamente os temas da entrevista e propiciando o interesse e a motivação em relação aos 
objetos de estudo. A rede associativa tem por objetivo investigar aspectos latentes e avaliativos das RS e em razão de sua natureza projetiva, reduz os efeitos da 
desejabilidade social (DE ROSA, 2005). Para obter mais detalhes sobre o modo de pensar dos participantes e acessar sua dinâmica própria serão utilizadas as técnicas de 
entrevista episódica, bem como as técnicas clássicas de intervenção para entrevista não-diretiva (FLICK, 2004) . Serão utilizados gravadores digitais que suportam arquivos 
MP3 e WMA para gravação das respostas. Para atender as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS 466/2012), sobre pesquisas envolvendo seres 
humanos, será solicitado o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.  Os dados serão analisados segundo duas técnicas, a análise de similitude e a análise de conteúdo. A 
análise de similitude tem por base a teoria dos grafos e permite identificar as co-ocorrências entre as palavras, trazendo indicações da conexidade entre as palavras e 
auxiliando na identificação da estrutura da representação (MOURA; et al., 2015). Os dados relativos às palavras evocadas na rede associativa serão submetidos análises 
ƭŜȄƛŎƻƎǊłŦƛŎŀǎ ǎƛƳǇƭŜǎ Ŝ ŀƴłƭƛǎŜ ŘŜ ǎƛƳƛƭƛǘǳŘŜΣ ŎƻƳ ƻ ǎƻŦǘǿŀǊŜ Lw!a¦¢9vΦ tƻǊ ǎŜƎǳƛƴǘŜ ǎŜǊł ǳǘƛƭƛȊŀŘŀ ŀ ŀƴłƭƛǎŜ ŘŜ ŎƻƴǘŜǵŘƻ ŘƛǾƛŘƛŘŀ ŜƳ ǘǊşǎ ŦŀǎŜǎΥ άǇǊŞπŀƴłƭƛǎŜΣ ŜȄǇƭƻǊŀœńƻ 
Řƻ ƳŀǘŜǊƛŀƭ Ŝ ǘǊŀǘŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ƻōǘƛŘƻǎΣ ŀ ƛƴŦŜǊşƴŎƛŀ Ŝ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀœńƻέ ό.!w5LbΣ нлммΣ ǇΦ мнрύΦ     wŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ŜǎǇŜǊŀŘƻǎΥ /ƻƳ Ŝǎǎŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ǇǊŜǘŜƴŘŜπǎŜ ƳŀǇŜŀǊ 
o pensamento social acerca do trabalho informal com o objetivo de subsidiar intervenções sociais de acesso à bens e serviços para tais trabalhadores, que mesmo na 
informalidade colaboram com a economia do país, país este que gradativamente caminha em direção à terceirização de serviços. Viabilidade técnica e econômica: Tento 
em vista a especialidade da pesquisadora no âmbito da psicologia social, o projeto não necessitará de investimentos além da impressão dos documentos de 
consentimento aos participantes e roteiro de entrevista.
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PROJETO:FUNÇÃO SEXUAL, CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 
PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR

Cronograma:
- Início da Execução do Plano de Trabalho: março/2020  - Contato com os sujeitos e coleta de dados: março/2020 a dezembro/2020 - Submissão a Órgãos de Fomento: 
maio/2020 e setembro/2020 - Palestras e Workshops: maio/2020 e setembro/2020 - Envio para Publicação do Primeiro Trabalho externo: agosto/2020 - Submissão 
seminários de Pesquisa Estácio: maio/2020 e outubro/2020 - Organização do banco de dados: novembro/2020 - Análise dos resultados: novembro/2020 e 
dezembro/2020 - Confecção Artigo/Relatório Final: janeiro/2021

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Homens com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresentam redução significativa da função erétil (FE) e da satisfação sexual 
quando comparados a homens saudáveis, o que pode afetar o controle da doença e resultar em sintomas depressivos e qualidade de vida (QV) reduzida (Oh & Yoo, 
2019). Estudo recente demonstrou uma prevalência de 88,4% disfunção erétil (DE) em diferentes graus em pacientes com DPOC onde a DE grave foi a que apresentou os 
maiores índices (Oh & Yoo, 2019). Mesmo diante de dados expressivos, a investigação da sexualidade de pacientes com DPOC, ainda é escassa na literatura e não foi 
incorporado às medidas de avaliação da QV. As últimas diretrizes de gerenciamento da DPOC enfatizam a importância da avaliação e gestão de problemas subjetivos do 
estado de saúde destes pacientes e a identificação do grau de impacto destas na vida diária (GOLD, 2019). Embora enfatizam que a atividade sexual deve ser avaliada em 
todos os pacientes com DPOC, ainda não incluem a DE como uma das possíveis comorbidades da doença (GOLD, 2017; GOLD, 2019). Sabe-se que a resposta sexual é 
mediada por uma complexa interação entre fa-tores psicológicos, ambientais e fisiológicos. Nesse contexto complexo, o exercício físico regular, com seus múltiplos 
efeitos, destaca-se como estratégia a ser considerada no tratamento da DE cola¬borando para melhora da FE, além dos seus efeitos psicológicos e sociais (CARVALHO et 
al, 2015). Neste sentido, estudos que analisam as intervenções baseadas em exercício físico e sua influência sobre a função sexual de indivíduos com DPOC tornam-se 
relevantes, com importante implicação na prática clínica. Adicionalmente, terapias que possam ser atribuídas ao manejo conjunto dos sintomas relacionados à doença 
bem como a presença de comorbidades como a DE devem ser encorajadas. OBJETIVO GERAL: Verificar a relação entre a Função Sexual, Capacidade Funcional e Qualidade 
de Vida de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) participantes de um Programa de Reabilitação Cardiopulmonar. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Verificar 
a relação entre a Função Sexual, Dispnéia Percebida na Vida Diária e Estado de Saúde. METODOLOGIA: Estudo do tipo quantitativo, observacional e longitudinal, com 
amostra de conveniência e acessibilidade. Será conduzida de acordo com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo analisada e aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do centro Universitário Estácio de Santa Catarina (CUESC). Será realizado na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário 
9ǎǘłŎƛƻ ŘŜ {ŀƴǘŀ /ŀǘŀǊƛƴŀΣ ƴƻ ƳǳƴƛŎƝǇƛƻ ŘŜ {ńƻ WƻǎŞπ{/Σ ƴƻ tǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ 9ȄǘŜƴǎńƻ Ŝ tŜǎǉǳƛǎŀ ŜƳ wŜŀōƛƭƛǘŀœńƻ /ŀǊŘƛƻǇǳƭƳƻƴŀǊ ς 9{¢#/Lh w9!.L[L¢!Φ  {ŜǊńƻ ǎŜƭŜŎƛƻƴŀŘƻǎ 
indivíduos do sexo masculino, com idade җпл ŀƴƻǎΣ ŎƻƳ ŘƛŀƎƴƽǎǘƛŎƻ ŎƭƝƴƛŎƻ Ŝ ŜǎǇƛǊƻƳŞǘǊƛŎƻ ŘŜ 5th/Σ ŜƴŎŀƳƛƴƘŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ƳŀǘǊƝŎǳƭŀ Ƨǳƴǘƻ ŀƻ tǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ wŜŀōƛƭƛǘŀœão. 
Critérios de Inclusão: a) sexo masculino; b) qualquer Estágio de progressão da doença de acordo com a escala de classificação GOLD; c) Idade җ пл ŀƴƻǎΤ Řύ 5ƛŀƎƴƽǎǘƛŎƻ 
clínico e Espirométrico de DPOC a no mínimo 6 meses; e) Medicação de controle otimizada; f)Sedentário por pelo menos 3 meses; g) Aceitar participar do estudo e assinar 
o termo de consentimento livre e esclarecido. Critérios de exclusão: a) presença de outras enfermidades pulmonares crônicas associadas; b) não completarem todas as 
avaliações estipuladas no protocolo de estudo; c) não tiverem participado de pelo menos 75% das sessões de treinamento; d) Utilização de dispositivos auxiliares de 
marcha; e) Dificuldade de compreensão dos procedimentos; f) Hemodinamicamente instáveis; g) Não comparecer em alguma fase da pesquisa. Caso concordem, 
assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (resolução específica n°196/96 do Conselho Nacional de Saúde). Os pacientes serão submetidos no período pré 
e pós programa de reabilitação aos questionários de e testes: A qualidade de vida (QV) avaliada através do Short-Form Health Survey (SF-36). Questionário de avaliação 
genérica constituído por 37 questões divididas nos seguintes domínios: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, 
aspectos sociais, limitações por aspectos emocionais e saúde mental. Cada domínio corresponde um escore, podendo pontuar de 0 a 100 pontos, em que o intervalo de 0 
a 24 representa uma qualidade de vida ruim, de 25 a 50 regular, de 51 a 75 bom e de 76 a 100 excelente (CICCONELLI et al., 1999). O questionário será aplicado em forma 
de entrevista, em ambiente calmo, silencioso e privativo. A avaliação da função sexual masculina será realizada através da aplicação do questionário Índice Internacional 
de Função Erétil (IIFE) por meio de entrevista direta, (GONZÁLES et al. 2013). Questionário considerado como padrão ouro para avaliação da FE no mundo, este vem 
sendo utilizado na avaliação de pacientes com DPOC.  Avalia cinco domínios: FE; orgasmo; desejo sexual; satisfação sexual e satisfação geral. Para análise neste estudo foi 
levado em consideração apenas o domínio FE, cujo escore pode variar de seis a 30 pontos. O ponto de corte para a indicação de presença de DE é de 26 pontos 
(CAPPELLERI et al. 1999). O estado de saúde será avaliado pelo COPD Assessment Test (CAT) que avalia por meio da quantificação do impacto de sintomas comuns da 
DPOC na vida dos pacientes. A pontuação de cada item varia de 0 a 5, o que significa que a pontuação total no CAT varia de 0 a 40; quanto maior a pontuação obtida no 
CAT, pior o estado de saúde. (SILVA et al, 2013). A avaliação do grau de dispneia para atividades de vida diária dos pacientes do estudo será baseada na Medical Research 
/ƻǳƴŎƛƭπƳƻŘƛŦƛŎŀŘŀ όƳaw/ύΦ ! ŀǾŀƭƛŀœńƻ Řŀ /ŀǇŀŎƛŘŀŘŜ CǳƴŎƛƻƴŀƭ ǎŜǊł ǊŜŀƭƛȊŀŘŀ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ Řƻƛǎ ǘŜǎǘŜǎΥ h ǘŜǎǘŜ ŘŜ ŎŀƳƛƴƘŀŘŀ ŘŜ ǎŜƛǎ Ƴƛƴǳǘƻǎ ό¢/сΩύ ǎŜǊł ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ 
ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀ ά!ƳŜǊƛŎŀƴ ¢ƘƻǊŀŎƛŎ {ƻŎƛŜǘȅ π !¢{έ ό!¢{Σ нллнΤ /!w±![Ih Ŝǘ ŀƭΣ нлммύΦ {ŜǊńƻ ǊŜŀƭƛȊŀŘƻǎ Řƻƛǎ ǘŜǎǘŜǎ ŎƻƳ ƛƴǘŜǊǾŀƭƻ ŘŜ ол Ƴƛƴǳǘƻǎ ŜƴǘǊŜ ŎŀŘŀΦ 5ǳǊŀƴǘŜ ƻ ǘŜǎǘŜΣ 
será orientado ao paciente caminhar o mais rápido possível durante 6 minutos e, caso sentir dispneia limitante ou qualquer outro desconforto incapacitante, deverá 
diminuir a velocidade ou, caso mesmo assim não conseguir continuar o teste, deverá interrompê-lo até recuperar as condições de continuá-lo. O desempenho do 
paciente será avaliado pela maior distância percorrida em um dos testes. D O TSL pode será realizado em local privativo, em solo plano e não escorregadio. A instrução 
ǉǳŜ ǎŜǊł ŘŀŘŀ ǇŜƭƻ ŀǾŀƭƛŀŘƻǊ ŀƻ ŀǾŀƭƛŀŘƻ Ş Ƴǳƛǘƻ ǎƛƳǇƭŜǎ Ŝ ƻōƧŜǘƛǾŀΥ άtǊƻŎǳǊŜ ǎŜƴǘŀǊ Ŝ ƭŜǾŀƴǘŀǊΣ ǎŜƳ ǎŜ ŘŜǎŜǉǳƛƭƛōǊŀǊΣ Ŝ ǳǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ƻ ƳŜƴƻǊ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ŀǇƻƛƻǎ ǉǳŜ ǾƻŎş 
ŎƻƴǎƛƎŀ ƴƻ ǘŜƳǇƻ ŘŜ м ƳƛƴǳǘƻǎέΦ ! ƳŜŘƛŘŀ Řƻ ¢{[ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ǎƛƳǇƭŜǎƳŜƴǘŜ ŜƳ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǊ ǉǳŀƴǘƻǎ ŀǇƻƛƻǎ όƳńƻǎ Ŝκƻǳ ƧƻŜƭƘƻǎ ƻǳΣ ŀƛƴŘŀΣ ŀǎ Ƴńƻǎ ǎƻōǊŜ ƻǎ ƧƻŜƭƘƻǎ ƻǳ 
ǇŜǊƴŀǎύ ƻ ƛƴŘƛǾƝŘǳƻ ǳǘƛƭƛȊŀ ǇŀǊŀ ǎŜƴǘŀǊ Ŝ ƭŜǾŀƴǘŀǊ Řƻ ŎƘńƻΦ !ǘǊƛōǳŜƳπǎŜ ƴƻǘŀǎ ƛƴŘŜǇŜƴŘŜƴǘŜǎ ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ǳƳ Řƻǎ Řƻƛǎ ŀǘƻǎ ς ǎŜƴǘŀǊ Ŝ ƭŜǾŀƴǘŀǊΦ ! ƴƻǘŀ ƳłȄƛƳŀ Ş р ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ 
um dos dois atos. Perde-se ainda meio ponto para qualquer desequilíbrio perceptível (ARAÚJO, 1999). Programa de Reabilitação e Protocolo de Exercícios Este 
protocolo, compreendendo um total de 1 hora e 30 minutos de sessão, que é composto pelas seguintes fases: 1) 5 minutos de aquecimento com aeróbico de leve 
intensidade; 2) 30 minutos de treino aeróbio principal em esteira ergométrica e/ou bicicleta ergométrico e/ou pista, mantendo dentro da zona alvo de treinamento 
baseada na velocidade média do teste de caminhada de seis minutos para cada paciente e percepção de dispneia pela escala de Borg Modificada (4-6pontos). 3) 20 
minutos de treino resistido com treinamento de resistência muscular localizada (RML); 4) 5 minutos de desaquecimento com alongamentos; As sessões de treinamento 
são realizadas 2x/semana no período matutino no Programa de Extensão e Pesquisa em Reabilitação Cardiopulmonar do centro Universitário Estácio de Santa Catarina. 
Análise Estatística: Os dados serão processados no pacote estatístico SPSS (versão 2.0, Chicago, IL, EUA) sendo os testes estatísticos adequados conforme os dados 
coletados. Será considerado significativo p Җ лΣлрΦ wŜǎǳƭǘŀŘƻǎ 9ǎǇŜǊŀŘƻǎΥ !ŎǊŜŘƛǘŀπǎŜ ǉǳŜ ŘƛŀƴǘŜ Řƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎΣ ǎŜƧŀ ǊŜŎƻƴƘŜŎƛŘƻ ƻ ǇŀǇŜƭ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Řŀ ǊŜŀōƛƭƛǘŀœão 
cardiopulmonar como tratamento não farmacológico capaz de promover melhora da função sexual e sintomas relacionados à doença em pacientes com Doença 
tǳƭƳƻƴŀǊ hōǎǘǊǳǘƛǾŀ /ǊƾƴƛŎŀ ό5th/ύΦ ¢ŀƛǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǇƻŘŜƴŘƻ ǊŜŦƭŜǘƛǊ ŜƳ ǳƳ ƳŜƭƘƻǊ ǇǊƻƎƴƽǎǘƛŎƻ Ŝ ǉǳŀƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ǾƛŘŀ ǇŀǊŀ ŜǎǘŜǎ ǇŀŎƛŜƴǘŜǎΦ ±L!.L[L5!59 9/hbkaL/h ς 
FINANCEIRA: sob a responsabilidade do pesquisador: Material permanente: esfigmomanometro, cadeira de plástico, estetoscópio e cronômetro, Equipamentos para 
realização Teste de Caminhada de Seis minutos (2 cones, Cardiofrequencímetro) = 357,34;  Material de Consumo: canetas, xerox, pranchetas = 34,00

Lattes:http://lattes.cnpq.br/0577750602201073

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 91 de 272



SaúdeESTÁCIO SANTA CATARINAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A):Elizandra Gonçalves Ferreira
Plano de trabalho vinculado ao curso:EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO

@: elizandra.ferreira@estacio.br

PROJETO:AVALIAÇÃO DE FATORES RELACIONADOS A ATIVIDADE FÍSICA E CONDIÇÕES DE SAÚDE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As consequências da deficiência física podem causar limitações motoras e alterações psicológicas que afetam diretamente a saúde e a qualidade de vida do 
indivíduo (OLIVEIRA, 2004). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), 23,9% da população possui algum tipo de deficiência, sendo a 
deficiência motora presente em 7% da população brasileira. Em virtude do grande número de indivíduos acometidos pelas mais diversas deficiências, surgem inúmeras 
formas para a busca de um bem-estar físico e psicológico, visando uma melhor qualidade de vida, levando assim as pessoas com deficiência a procurar a prática de 
diversas atividades físicas (BARROS, 2000). Os benefícios promovidos pela prática regular da atividade física estão bem consolidados na literatura, bem como, a prática da 
atividade física ao longo da vida, que deve ser considerada um importante fator para prevenção de diversas doenças e promoção de saúde (FRIEDENREICH et al., 2010; 
JACKA et al., 2010; KRUK, 2012). Desta forma, a prática regular da atividade física demonstra-se fundamental na promoção da saúde e prevenção das doenças (COELHO; 
BURINI, 2009; SILVA; COSTA JR, 2011) contribuindo tanto para a saúde individual de quem a pratica, quanto para a saúde pública por sua capacidade de proteção a curto, 
médio e longo prazo (BUENO et al., 2016; DING DING et al., 2016; PATE et al., 2006; SILVA; COSTA JR, 2011). Esta proteção ocorre justamente em função da manutenção 
da saúde e pelo poder de proteger os indivíduos de diversas doenças ao longo da vida (DALY; BASS, 2006; GREENWAY; WALKLEY; RICH, 2015; SILVA; COSTA JR, 2011). Em 
relação as pessoas com deficiência, os efeitos proporcionados pela prática de atividade física estão pautados na melhoria das funções orgânicas, promovendo importantes 
adaptações fisiológicas e psicológicas, as quais podem conduzir a longevidade e autonomia da capacidade funcional. Em contraponto, a falta ou redução da atividade 
física está associada muitas vezes à redução na mobilidade, aumento do peso corporal e redução na capacidade funcional (MARTINS; RABELO, 2008), além da diminuição 
da qualidade de vida (VAN EIJK et al., 2012; FORTINGTON et al., 2012). Diante disso, devem ser tomadas medidas que previnam, promovam e combatam a inatividade 
física nas pessoas com deficiência. No entanto, apesar das evidências demonstrando os malefícios da inatividade física, estudos demonstram que a população em geral 
não alcança as recomendações mínimas de atividade física para manutenção da saúde (CLELAND et al., 2008; CLELAND et al., 2014; ORTEGA et al., 2013) e que este 
cenário agrava-se ainda mais em determinados segmentos populacionais, sendo possível identificar que pessoas com deficiências que afetam a capacidade de mobilidade 
tendem a ser menos ativas que pessoas sem essas deficiências (ALVES DE SOUZA; FRANÇA, 2008; HADDAD; SILVA; PEREIRA, 1997). Diante do exposto, é possível observar 
a importância da promoção da atividade física para pessoas com deficiência, para sua saúde e qualidade de vida. Para tanto, cabe ressaltar que é necessário compreender 
que o comportamento de praticar exercícios é dinâmico, complexo e multideterminado por diversos fatores de ordem pessoal, comportamental e ambiental (BARROS; 
IAOCHITE, 2012; SHERWOOD; JEFFERY, 2000; SALLIS; HOVELL, 1990). Sendo importante compreender a auto eficácia que, quando relacionada à prática de atividade 
física, pode ser entendida como a capacidade de se manter fisicamente ativo mesmo diante de impedimentos que possam vir a surgir, tais como más condições climáticas 
e falta de tempo (BARROS; IAOCHITE, 2012). Diante disso, considerando os benefícios advindos pela prática regular da atividade física ao longo da vida e a importância de 
manter-se ativo para pessoas com deficiência, este estudo apresenta a seguinte questão problema: Quais as relações entre a atividade física realizada ao longo da vida e 
atual, condições de saúde e auto eficácia para atividade física de pessoas com deficiência física? Objetivo geral: Investigar as associações entre a atividade física ao longo 
da vida e atual, condições de saúde e auto eficácia para atividade física de pessoas com deficiência física. Objetivos específicos: a) Investigar as características 
sociodemográficas e clínicas, condição de saúde, qualidade de vida e a prática da atividade física ao longo da vida e atual de pessoas com deficiência física. b) Descrever 
as características sociodemográficas e clínicas, condição de saúde, qualidade de vida e a prática da atividade física ao longo da vida e atual de pessoas com deficiência 
física. c) Associar a atividade física ao longo da vida e atual, as características sociodemográficas e clínicas, as condições de saúde e auto eficácia em pessoas com 
deficiência física. MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal, descritivo-correlacional, pois pretende identificar e descrever as características dos indivíduos e 
estabelecer possíveis associações entre as variáveis pesquisadas (GIL, 2010; OLIVEIRA NETTO, 2008). Todos os procedimentos da pesquisa serão iniciados após aprovação 
dos respectivos Comitês de Ética em Pesquisa. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO: Participarão do estudo indivíduos com deficiência física, com idade mínima de 18 
anos, de ambos os sexos e que estejam vinculados à Clínica da Saúde, do Centro Universitário Estácio Santa Catarina, e ao Laboratório de Atividade Motora Adaptada, do 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Serão excluídos da pesquisa sujeitos que possuírem condições que impeçam o 
impeçam a comunicação entre pesquisado e pesquisador exigida para aplicação do instrumento de pesquisa, condições de demências em graus avançados, estados 
depressivos que incapacitem as possibilidades de oferecer respostas adequadas ou deficiência auditiva severa associada à mudez e cegueira. INSTRUMENTOS: Serão 
utilizados questionários que possuem consistência psicométrica adequada, confiáveis e validados para a situação brasileira. Deste modo, para avaliação da Atividade Física 
atual será utilizada o Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities (PASIPD) (ANEXO 1); e para Atividade Física ao longo da vida o Lifetime Total Physical 
Activity Questionnaire (LT-PAQ) (ANEXO 2); para a avaliação da auto eficácia de atividade física Self-efficacy Scale for Physical Activity (PA) (ANEXO 3); para qualidade de 
vida relacionada às condições de saúde, o questionário 12-Item Short Form Health Survey (SF-12) (ANEXO 4). Adicionalmente, será aplicada uma ficha para caracterização 
dos sujeitos (APÊNDICE 1), elaborada para este estudo, a qual irá conter dados clínicos, sócio-demográficos, além de informações relativas à deficiência física. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DO ESTUDO: O estudo será realizado no Centro Universitário Estácio Santa Catarina e no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (CEFID/UDESC). Todos os procedimentos de coleta dos dados serão realizados nos períodos em que os participantes estiverem presentes na 
instituição. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS: Primeiramente, será realizada a apresentação da pesquisa aos indivíduos vinculados à Clínica da Saúde, do 
Centro Universitário Estácio Santa Catarina, e ao Laboratório de Atividade Motora Adaptada, do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, com o intuito de esclarecer os objetivos do estudo e os procedimentos que serão adotados em todo o processo da pesquisa, garantindo a todos os 
indivíduos que não serão expostos a riscos adicionais de nenhuma natureza, preservando sua integridade física, mental e emocional. Na oportunidade, àqueles que 
aceitarem participar da pesquisa, será solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 2), garantindo dessa forma os direitos dos 
pesquisados, conforme prescrito na Resolução 466/2012/CNS/MS. Em seguida, será preenchida uma ficha de avaliação com dados sócio demográficos, a fim de 
caracterizar os sujeitos, e será então aplicado os questionários referente a atividade física, qualidade de vida e auto eficácia para a prática física.  Os questionários serão 
auto-aplicados, com exceção do LT-PAQ e dos sujeitos que possuírem alguma deficiência física que impeça o preenchimento, sendo o questionário então preenchido 
pelos pesquisadores através de entrevista com o sujeito da pesquisa. A aplicação do questionário será realizada em uma sala reservada na instituição em que o sujeito 
estiver recebendo atendimento, tendo duração em torno de 20 a 30 minutos. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA: Todas as despesas, tais como os insumos papel 
A4, tinta para impressora, cópias reprográficas diversas, canetas, pranchetas, bem como deslocamentos para a coleta de dados, serão suportados por recursos próprios, 
sob responsabilidade dos pesquisadores.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As doenças respiratórias crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e a doença pulmonar intersticial (DPI), estão entre as principais 
causas de mortalidade no Brasil e no mundo, além de promoverem altas despesas com internações hospitalares, resultando em grande impacto social e econômico. Os 
dados do Ministério da Saúde[1] demonstram que, no ano de 2017, 121.200 pacientes com DPOC e DPI foram internados na rede pública e privada de saúde do país, 
contabilizando custo superior a 102 milhões de reais com serviços hospitalares. A DPI, apesar de ser subdiagnosticada ou subnotificada, segue em uma tendência 
crescente de mortalidade no Brasil e em outros países[2], com uma taxa de 1,58 mortes em 100 mil habitantes. Apesar de apresentar taxas de mortalidade mais discretas 
que as de outras doenças respiratórias crônicas, a DPI cursa com altos níveis de incapacidade[3]. Do ponto de vista pulmonar, a DPI é uma doença heterogênea 
caracterizada por lesões intersticiais e alveolares associada a inflamação pulmonar e fibrose, que impactam fortemente na troca gasosa, comprometendo a oferta de 
oxigênio tecidual[4, 5]. Porém, a doença também se manifesta de forma sistêmica. Associado á limitação ventilatória, as manifestações sistêmicas determinam o declínio 
progressivo da capacidade de exercício e de realizar atividades de vida diária (AVD)[3, 6]. A inatividade física é considerada um dos melhores preditores de mortalidade 
em pacientes e em pacientes com DPI[7]. Diante disso, a Reabilitação Pulmonar (RP) é essencial para melhorar a condição física e psicológica dos pacientes. Além disso, 
uma das metas mais almejadas na RP é promover mudança de comportamento, isto porque, apesar de todos os benefícios, os efeitos da RP tendem a ser perdidos ao 
longo do tempo. Sendo assim, o desafio atual é tornar o paciente mais ativo fisicamente, promovendo mudanças no estilo de vida[6]. Assim, as regulações motivacionais 
e as necessidades psicológicas básicas (NPB) têm se tornado desfechos importantes na busca desses objetivos, pois parecem estar relacionados à aderência do paciente a 
comportamentos saudáveis. Considerando que o comportamento é influenciado por diferentes motivações e pelo suprimento das NPB, é necessário conhecê-los. Isso 
possibilitaria distinguir os comportamentos que são realizados livremente daqueles realizados por alguma influência. Apesar da ênfase dada ao tema, pouco se sabe sobre 
os efeitos da RP nestes desfechos e poucos são os instrumentos disponíveis em português para a sua avaliação. Ademais, as propriedades de medida destes instrumentos 
são, até o momento, desconhecidas, dificultando seu uso e interpretação tanto na prática clínica, quanto no meio científico. Portanto, a avaliação destes desfechos em 
programas de reabilitação depende da utilização de instrumentos válidos e confiáveis, com propriedades bem estabelecidos. OBJETIVO GERAL: Este estudo tem por 
objetivo testar as propriedades de medida de instrumentos de avaliação da motivação e NPB em pacientes com DPI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Testar a validade e a 
confiabilidade do Questionário de Regulação do Comportamento para o Exercício Físico-2 (BREQ-2) e da The Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES) em 
pacientes com DPI. METODOLOGIA: Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa observacional, transversal e de abordagem quantitativa. A amostra será selecionada 
de forma não probabilística intencional. Serão adotados como critérios de inclusão: diagnóstico de DPI; idade entre 40 anos e 80 anos; estabilidade clínica no mês prévio 
ao início do protocolo da pesquisa. Os critérios de exclusão serão: tabagismo atual ou cessado em tempo inferior há 6 meses; diagnóstico de outras doenças respiratórias 
crônicas, além da DPI; presença associada de doenças cardiovasculares, neurológicas, ortopédicas ou reumatológicas que influenciem nos resultados de alguma das 
avaliações do estudo ou que limitem ou impeçam a progressão do treinamento; participação prévia em programa de RP que tenha sido cessado em tempo inferior há 6 
meses. Os indivíduos serão informados sobre o estudo e mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido será dado início ao estudo. Cada 
instrumento será aplicado três vezes, duas aplicações realizada por dois observadores com 10 min de intervalo no primeiro dia (Obs. 1 e Obs. 2) e outra aplicação 
realizada pelo Obs. 2 em um prazo de 7 a 10 dias após a primeira aplicação. Durante as aplicações das escalas, observador e paciente ficarão a sós. Os observadores farão 
a leitura das questões para os indivíduos de baixa escolaridade, e se surgirem dúvidas os observadores se limitarão repetir a pergunta em questão. Serão avaliadas as 
regulações motivacionais para o exercício físico (BREQ-2) e as NPB (BPNES). Para caracterização dos pacientes será realizado avaliação antropométrica, prova de função 
pulmonar e o Miniexame do Estado Mental [8]. Para avaliar a função pulmonar será realizada a espirometria, por meio do espirômetro portátil EasyOne, com calibração 
verificada antes dos procedimentos. Os  métodos  e  critérios  utilizados  serão os recomendados pela ATS/ERS[11]. Também serão avaliados o estado de saúde (COPD 
Assessment Test (CAT)[13]), a qualidade de vida relacionada a saúde (Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ)[14]) e a dispneia (Medical Research Council scale 
(mMRC)[15]).  Análise Estatística A confiabilidade será avaliada por meio do coeficiente de correção intraclasse e a consistência interna por meio do alfa de Cronbach. 
Para avaliar a validade das escalas com as variáveis de caracterização amostral será utilizado o coeficiente de Pearson ou Spearman. O teste t pareado ou de Wilcoxon 
será utilizado para comparar a pontuação obtida nas escalas entre as aplicações (Observador 1 vs Observador 2 e Observador 2, avaliação 1 vs Observador 2, avaliação 2). 
O nível de significância adotado para as análises será de 5%. RESULTADOS ESPERADOS: A RP é comprovadamente eficaz e considerada peça fundamental para melhorar o 
estado funcional, reduzir os riscos de exacerbações, internações, mortalidade e gastos com saúde de pacientes com doenças respiratórias crônicas. Desde 2013, o estudo 
da motivação e autoeficácia tem se destacado, principalmente no que se refere às estratégias para adoção e manutenção de um estilo de vida fisicamente ativo. Porém, 
para entender como essas variáveis podem influenciar na adesão ao tratamento, na identificação de respondedores, nos ganhos adquiridos com a intervenção, na 
manutenção desses ganhos em longo prazo e para identificação das melhores estratégias terapêuticas que sejam capazes de tornar os pacientes mais autoeficazes e 
motivados, faz-se necessário, inicialmente, ter instrumentos para avaliar tais desfechos. Em virtude da importância dos desfechos citados, assim como da relação que 
pode haver entre essas variáveis e outros desfechos clínicos, é importante estudá-las no contexto da RP. Trata-se de um tema ainda pouco explorado na literatura, 
portanto, os conhecimentos gerados a partir desde estudo poderão ser usados para aperfeiçoar as intervenções a fim de melhorar a abordagem nesses pacientes. Nesse 
sentido, espera-se com esse estudo, elucidar se os instrumentos existentes para a avaliação de tais desfechos apresentam propriedades de medida e interpretabilidade 
satisfatórias. Além disso, conseguiremos demonstrar se a RP é capaz de promover mudanças nas regulações motivacionais e autoeficácia de pacientes com DPOC. 
Portanto, trata-se de um estudo com grande potencial para promover tanto contribuições científicas quanto clínicas. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: A pesquisa 
será desenvolvida em parceria com o NuReab/UDESC, grupo de pesquisa que onde estou vinculada como pesquisadora e coordenadora desta linha de pesquisa. O 
NuReab já oferece RP para esses pacientes e conta com adequada infraestrutura física e instrumental para avaliação dos pacientes. Dessa forma, o projeto apresenta total 
viabilidade para seu desenvolvimento. Além disso, esta proposta possibilita o estreitamento da parceria entre o Centro Universitário Estácio de Santa Catarina e o 
NuReab/UDESC. Entende-se esta pareceria como uma valiosa oportunidade aos bolsistas de iniciação-científica, contemplados no Programa de Iniciação Científica 
2019/20, que serão envolvidos neste projeto.
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Cronograma:
Cronograma -Levantamento Bibliográfico, sobre Realidade Virtual, Video 360 e tecnologias relacionadas. Revisão de Literatura: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4; -
Levantamento e estudo sobre o estado da arte e também sobre o tema a ser apresentado na sala de aula de Realidade Virtual: mês 2, mês 3, mês 4; -Sistematização das 
informações e criação da base teórica para apoio ao teste:  mês 3, mês 4; mês 5; -Estudo sobre tecnologias de quizz que podem ser inseridos como testes aofinal da aula 
virtual: mês 3, mês 4, mês 5, mês 6; -Preparação e Aplicação da experiência junto aos alunos: mês 5, mês 6, mês 7; -Validação da Fase 1: mês 7 -Sistematização dos 
resultados e análises: mês 7, mês 8, mês 9; -Validação da fase 2: mês 9 -Elaboração de Artigos e Projetos de Fomento: mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11 -Revisão e 
entrega / Submissão dos artigos e projeto de fomento:  mês 10, mês 11, mês 12.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: As tecnologias educacionais têm evoluído bastante e também têm se tornado mais acessíveis. O uso de smartphones que utilizam óculos de Realidade Virtual 
possibilitaram que um app possa ser utilizado de forma escalar. Neste caso, os óculos podem ser de preços bem mais acessíveis que o óculos de RV tradicionais e os 
aplicativos podem ser desenvolvidos e disponibilizados nas plataformas on-line como Google play e Apple store. Dentro desta realidade, este trabalho se propõe a 
pesquisar qual o impacto na educação, que o uso de aplicativos que utilizam vídeos de 360 graus, com interatividade e quiz podem despertar o interesse, passar 
conteúdos e checar o aprendizado de conteúdos utilizando óculos de Realidade Virtual. Os jovens, de um modo geral se adaptam bem às tecnologias digitais, mas quanto 
ao óculos de Realidade Virtual, ainda há necessidade de estudar mais os impactos na educação. Os vídeos de 360 graus hoje estão mais fáceis de serem capturados, 
assim sendo, não é mais uma dificuldade, que sejam criados vídeos neste formato, pois vários equipamentos se encontram no mercado que podem produzí-los. Entende-
se que aumentando a imersão no ambiente de aprendizado, pode se explorar mais sobre diferentes aspectos do conteúdo e também já existir uma interação em que seja 
ǇƻǎǎƝǾŜƭ ŎƘŜŎŀǊ ǎŜ ƘƻǳǾŜ ƻ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀŘƻ ǎƻōǊŜ ƻ ǘŜƳŀ ƻǳ ƴńƻΦ  hōƧŜǘƛǾƻǎΥ ω tŜǎǉǳƛǎŀǊ ŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀǎ ǉǳŜ ŜƴǾƻƭǾŜƳ ǾƝŘŜƻ осл ƎǊŀǳǎΤ ω .ǳǎŎŀǊ ǇƭŀǘŀŦƻǊƳŀǎ ǉǳŜ 
ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŜƳ ŎǊƛŀǊ ŀƳōƛŜƴǘŜǎ ƻǳ ǎŀƭŀǎ ŘŜ ŀǳƭŀǎ ŎƻƳ ƛƳŜǊǎńƻ ŜƳ wŜŀƭƛŘŀŘŜ ±ƛǊǘǳŀƭΤ ω ¢ŜǎǘŀǊ ŎƻƳ ŜǎǘǳŘŀƴǘŜǎ Ŝ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŀǎ ǉǳŜǎǘƿŜǎ ŎƻƎƴƛǘƛǾŀǎΣ ǎƻŎƛŀƛǎ Ŝ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀǎ 
Řƻ ǳǎƻ ŘŜǎǘŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀǎ ω ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ǉǳŀƛǎ ŀǎ ŘƛŦƛŎǳƭŘŀŘŜǎΣ ŘŜǎŎƻƴŦƻǊǘƻǎ Ŝ ƭƛƳƛǘŀœƿŜǎ ŘŜǎǘŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ω !ǾŀƭƛŀǊ ƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ Řŀ ŀǇƭƛŎŀœńƻ ŘŜǎǘŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ŎƻƳ ŀƭǳƴƻǎ 
de graduação Metodologia da pesquisa: Para realizar esta pesquisa, será utilizada a forma exploratória e descritiva, tendo uma abordagem qualitativa incluindo a 
observação simples e utilizando também a abordagem quantitativa em sua análise. Será usado o método Design-Based Research (DBR) que é uma abordagem de 
investigação que reúne algumas vantagens das metodologias quantitativas e também das qualitativas e sua aplicação está ligada com práticas sociais comunitárias 
(BARAB, SQUIRE, 2004). A população desta pesquisa serão alunos universitários e a amostra terá integrantes do curso de. Serão 50 (cinquenta) alunos da Estácio de Santa 
Catarina. Os alunos terão a experiência com alguns óculos de Realidade Virtual que a pesquisadora irá proporcionar para esta experiência. Terá uma interface de Quiz, 
com perguntas e respostas e serão testadas com os alunos sobre o tema proposto. Os alunos terão uma experiência de 20 minutos com o óculos de Realidade Virtual e 
farão interação dentro do aplicativo sobre o tema abordado. Ao final um questionário receberá as respostas relacionadas às tecnologias e a experiência de RV em si. Um 
questionário com questões objetivas e abertas, incluindo escalas de intensidade (que refletem uma escala de valores) será aplicado em uma população de cinquenta (50) 
alunos com objetivo de avaliar e analisar as respostas de forma quantitativa. Foi escolhido o questionário porque facilita o trabalho do pesquisador por ser formal, 
padronizado e estarão em uma ideal sequência, de forma agradável (RAUEN, 2015), facilitando a resposta e também a posterior tabulação. A experiência também 
contará com um Datashow, que permite que os colegas acompanhem o que o usuário do óculos está fazendo e neste caso podem ser observadas as interações que 
acontece em relação ao grupo. Etapas: 1- Levantamento bibliográfico; Revisão de Literatura 2- alinhamento dos objetivos e tarefas;  3-estudo das tecnologias e escolha 
da plataforma; 4- definição dos vídeos de 360 graus;  5- aplicação dos questionários; 6-análise dos resultados;  7-elaboração de artigos e projetos para 
fomento Resultados esperados: Espera-se que com esta pesquisa, seja possível uma inovadora forma de passar conteúdos, semelhantes a uma sala de aula virtual, em 
que se possa ficar imerso em vídeo 360 graus. O uso de óculos de Realidade Virtual muitas vezes causa desconfortos e este trabalho estudará estes aspectos para poder 
minimizar este ponto. Também será avaliada a ideia de se trabalhar aos pares, para entender aspectos de socialização e colaboração durante a experiência. Os alunos 
ŜǎǘŀǊńƻ άŀƴŘŀƴŘƻέ ƴƻǎ ƳŜǎƳƻǎ ŀƳōƛŜƴǘŜǎ Ŝ ǇƻŘŜǊńƻ ŎƻƴǾŜǊǎŀǊ ŜƳ ǘŜƳǇƻ ǊŜŀƭΣ ǇŀǊŀ ǾŜǊ ŘŜ ǉǳŜ ŦƻǊƳŀ Ŝǎǘŀ ƛƴǘŜǊŀœńƻ ǇƻŘŜ ǎŜǊ ŎƻƴǎǘǊǳǘƛǾŀ ǇŀǊŀ ƻ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀŘƻΣ ƳƻǘƛǾŀœńƻ 
e concentração. Viabilidade técnica e econômica: Este trabalho não necessita de orçamento extra para ser realizado. A pesquisadora usará equipamentos próprios ou os 
dos laboratórios da instituição. Os softwares utilizados serão gratuitos. Para a realização deste trabalho de pesquisa, será necessário um computador com configurações 
de alta performance, com placa de vídeo adequada, Smartphone Samsung e óculos de Realidade Virtual. Os celulares, também podem ser usados os dos alunos, 
ƧǳƴǘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳ ƻǎ ƽŎǳƭƻǎ Řŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀŘƻǊŀΦ hǎ ƽŎǳƭƻǎ ŀ ǎŜǊŜƳ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǎΣ ǉǳŜ ŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀŘƻǊŀ Ǉƻǎǎǳƛ ǎńƻΥ {!a{¦aD DŜŀǊ ±wς hŎǳƭǳǎ ό ǇŜǎǉǳƛǎŀŘƻǊŀ Ǉƻǎǎǳƛ  о ¦ƴƛŘŀŘŜǎύΦ 
Com preços mais acessíveis pode-se usar o Google Cardboard, que é um óculos feito de papelão ( pesquisadora possui 3 unidades)  + Celular SAMSUMG S7 ( 1 unidade) 
além de celulares de alunos. Referências Bibliográficas: BARAB, S.; SQUIRE, K. Design-based research: Putting a stake in the ground. Journal of the Learning Sciences, 
Estados Unidos, 2004.  RAUEN,F. Roteiros de iniciação científica: os primeiros passos da pesquisa científica desde a concepção até a produção e apresentação. Palhoça: 
Ed. Unisul, 2015. U.S. DEPARTAMENT OF COMMERCE. VISIONS 2020: Transforming Education and Training Through Advanced Technologies, Disponível em: 
<http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS34165>. Acesso em: 01/09/2019.  TEACHING IN A DIGITAL  AGE:  Disponível em : 
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/open/download?filename=Teaching-in-a-Digital-Age-1428631923&type=pdf. Acesso em: 01/09/2019.
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Cronograma:
Reuniões semanais para aprofundamento teórico com discentes voluntárias, interessadas no projeto. Fevereiro a Abril 2020:  Pesquisa a partir do material oferecido pela 
Instituição sobre as graduandas matriculadas na Pedagogia e estudo bibliográfico. Envio do primeiro relatório. Envio de solicitação de auxílio PAEP/CAPES para 
organização de Seminário com docentes da PUC/SP, USP/Ribeirão Preto e Estácio, no  segundo semestre. Submissão de bolsa de iniciação científica para FAPESP.  Maio a 
Julho 2020: Envio do segundo relatório. Submissão de resumo para Seminário da Estácio. Avaliação dos trabalhos submetidos ao Seminário. Palestra no campi Santo 
André. Agosto a Outubro 2020: Envio do terceiro relatório. Submissão de trabalho para publicação. Novembro a Dezembro 2020: Palestra no campi Santo André. 
Finalização do mapeamento e oferecimento à Estácio. Seminário com docentes da PUC/SP, USP/Ribeirão Preto e Estácio. Janeiro 2021: Submissão de trabalho para 
publicação. Entrega de relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Este projeto de pesquisa é impulsionado por duas situações: a primeira é para que se possa dar continuidade à pesquisa de doutorado realizada pela 
ŘƻŎŜƴǘŜ ƴŀ t¦/κ{t Ŝ ŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ǇŀǊŀ ŎƻƴǘƛƴǳŀǊ ŘƛǎŎǳǎǎƿŜǎ ƛƴƛŎƛŀŘŀǎ ƴŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ Řŀ ƎǊŀŘǳŀœńƻ ά9ŘǳŎŀœńƻΣ {ŜȄǳŀƭƛŘŀŘŜ Ŝ DşƴŜǊƻέ ό/9[ммнуύΣ ƴŀ 9ǎǘłŎƛƻ ŘŜ {ŀƴǘƻ 
André/SP. Muito tem sido debatido pelas autoras de estudos de gênero Judith Butler (2003), Guacira Lopes Louro (2008; 2003; 1997), Chimamanda Adichie (2015; 2017), 
Simone de Beauvoir (1949) no que diz respeito ao mercado de trabalho, estereótipos e desigualdade de condições entre homens e mulheres. Porém, começamos a nos 
questionar sobre a trajetória construída pelas graduandas de Pedagogia da nossa própria instituição. Trata-se de um curso majoritariamente feminino, entretanto não nos 
parece possível afirmar que essa inserção no ambiente acadêmico aconteça sem entraves. Há relatos das dificuldades encontradas durante a formação acadêmica das 
mulheres que são mães e responsáveis pelos afazeres da casa. Nossa percepção é que a entrada na graduação não é vista, pelas alunas do curso, como um caminho 
factível após a conclusão do Ensino Médio. Muitas graduandas relatam a necessidade de primeiro se dedicar aos filhos e a casa para apenas em um segundo momento 
entrar na Universidade. Isso nos leva a afirmar que o projeto de estudo universitário só poderá ser levado adiante se não perturbar a ordem estabelecida em casa. A 
principal hipótese desta pesquisa é que a inserção no universo acadêmico das estudantes de Pedagogia da Faculdade Estácio de Santo André só foi possível a partir da 
compreensão de que se trata de ocupação secundária dessas pessoas, permitida somente após a tarefa central (como mãe e dona de casa) ter sido sanada. Com isso 
queremos refletir sobre o quanto o caminho da mulher, mesmo entre as jovens, permanece focado no ambiente domiciliar. São funções dispostas socialmente como 
antagônicas, o que implica na impossibilidade do estudo, maternidade e matrimônio como acontecimentos simultâneos ou, ainda mais implacável, com a formação 
universitária sendo, obrigatoriamente, deixada para um segundo momento da vida. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2016, as mulheres representam 
57,2% dos estudantes em cursos de graduação. Com isso, reconhecemos a relevância desse grupo no que concerne aos aspectos quantitativos. De maneira mais 
localizada, entendemos que a pesquisa é relevante ao fazer um levantamento do perfil de estudantes que temos no curso de Pedagogia da Estácio de Santo André. Com 
os dados que serão levantados, a partir de questionários entregues às alunas, conheceremos suas trajetórias, possibilitando um olhar mais atento da própria instituição 
com as estudantes. Tendo em vista a complexidade envolvida ao discutir questões referentes ao gênero feminino e sua emancipação em uma sociedade patriarcal, 
utilizaremos uma fundamentação teórica buscando criar uma aproximação entre autores nem sempre analisados conjuntamente. O que justifica essa construção 
epistemológica é a necessidade, imposta pelo próprio objeto de estudo, que alia questões concernentes à teoria de gênero, aos estudos do corpo, educação e filosofia 
política. Michel Foucault (1988; 1978; 1975) é um importante filósofo que discutiu temas como sexualidade e repressão. Sua teoria aborda assuntos como a disciplina 
imposta aos sujeitos e as formas de vida desejadas para cada contexto histórico e ambiente social. Outra referência para a pesquisa é Erving Goffman (1963; 1956), 
sociólogo e antropólogo, que debateu questões como identidade, estigma e representação humana. Para o autor, é esperado que cada sujeito se adapte à comunidade 
em que está inserido, muitas vezes, buscando caminhos para minimizar suas diferenças para ser aceito em um grupo. São referências importantes porque podem nos 
ajudar a entender como a mulher analisada na pesquisa precisa, em diversos momentos, se inferiorizar e adaptar às situações familiares e acadêmicas. Ao que parece, 
muitas precisam aceitar e assumir a identidade imposta para elas, para depois investir na própria emancipação intelectual. A pesquisa também é fundamentada por leis e 
dados estatísticos que nos dão um panorama da situação em que se encontra a mulher brasileira em relação ao trabalho e estudo. Uma das regulamentações mais 
importantes no que concerne aos direitos femininos é a Lei Maria da Penha (n. 11.340), de 2006. Trata-se de essencial para a pesquisa porque não está focada apenas em 
violência sexual ou física, como vemos disseminado nos meios de comunicação em massa, mas de uma lei que protege as mulheres também contra violência patrimonial 
e psicológica. Se o companheiro não autoriza o estudo da parceira ou a ridiculariza por traçar planos educacionais, esse homem também pode responder por suas 
atitudes perante a Lei. Ainda que não se tenha como objetivo aprofundar uma discussão do campo jurídico é importante reconhecer que a coação pelos homens pode 
delimitar de forma significativa a trajetória da mulher. Rafael de Souza Menezes et al. (2012), discute o quanto a maternidade e vida acadêmica podem ser nocivas para a 
mulher que se encontra em um dilema entre seu papel histórico com o cuidado dos filhos e lar e seus desejos de ascensão profissional e pessoal. Retomando Louro 
(1997), os homens e mulheres são construídos por relações de poder, não necessariamente por mecanismos de repressão, mas práticas que conduzem a determinadas 
configurações sociais. Entendemos como primordial retomar os estudos históricos sobre a mulher na sociedade para que se possa compreender quais relações de 
dominação foram mantidas ao longo das últimas décadas e como/se estão sendo ressignificadas hoje. Assim, cabe analisar de que maneira as mulheres conseguiram 
romper com as representações que as limitavam a determinados papéis femininos e como conseguem equilibrar suas diferentes funções, as do âmbito privado e público. 
OBJETIVO GERAL: Fazer um levantamento das alunas da Pedagogia da Faculdade Estácio de Santo André, de modo a identificar aquelas que conciliam estudo e 
maternidade, visando construir um panorama com o perfil das graduandas que possa auxiliar a instituição a pensar ações para garantir o acesso e permanência dessas 
alunas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Refletir sobre a trajetória acadêmica de mulheres, mães e em relacionamento estável; Relacionar os estudos sobre gênero com a 
formação feminina em nível superior; Pensar propostas para garantir a diminuição de evasão e garantir suporte pedagógico para as alunas na situação estudada. 
METODOLOGIA DA PESQUISA E ETAPAS: O estudo tem caráter quantitativo e qualitativo, a partir de pesquisa bibliográfica e análise da legislação brasileira, no que 
concerne aos direitos trabalhistas, educacionais e de divisão das responsabilidades entre gêneros. Solicitaremos ainda documentação da Faculdade Estácio de Santo 
André para que se possa fazer um levantamento das alunas matriculadas no curso de Pedagogia. Serão distribuídos questionários para as graduandas que se encaixam no 
perfil estudado para compreender a entrada no universo acadêmico. Objetivamos, dessa forma, construir uma pesquisa que contemple analisar os contextos - cultural e 
educacional - das estudantes da Estácio Santo André. RESULTADOS ESPERADOS: Com essa pesquisa busca-se contribuir com a formação acadêmica das graduandas da 
Pedagogia, além de apresentar dados que possam ser úteis para a Instituição, especialmente no que concerne a pensar em programas de estímulo ao estudo e 
permanência no Ensino Superior. Dessa forma, estaremos cumprindo com a função social da Universidade, pensando não apenas nos conteúdos acadêmicos e técnicos 
necessários ao pedagogo, mas também assegurando melhores condições (sociais, pessoais) para que uma formação de qualidade aconteça. VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA: A presente pesquisa tem estimativa de custo baixa, uma vez que grande parte será realizada na própria instituição (biblioteca, laboratório de informática e 
salas de aula). Serão necessários equipamentos como datashow e notebook, mas todos disponíveis na própria Estácio. Faremos impressão dos questionários, mas os 
gastos serão cobertos pela bolsa mensal da docente.
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Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial e o diabetes constituem a primeira causa de hospitalização no sistema público de saúde do Brasil e estão relacionados ao 
desenvolvimento de outras doenças crônicas e complicações (BRASIL, 2011). A hipertensão arterial é definida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como uma condição 
clínica multifatorial caracterizada por pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg. A mesma 
frequentemente apresenta-se associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo (SBC, 2016). O diabetes, por sua vez, consiste em 
um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, 
ocasionando complicações em longo prazo. A hiperglicemia persistente está associada a complicações crônicas micro e macrovasculares, aumento de morbidade, redução 
da qualidade de vida e elevação da taxa de mortalidade (SBD, 2017). Todavia, evidencia-se que a predominância da hipertensão e do diabetes no grupo populacional 
referido não é acompanhada pela necessária equidade racial no acesso à saúde, o que confere mais um fator inerente ao desenvolvimento destas doenças. Dados 
publicados pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 revelaram que a população negra tem menor acesso a consultas médicas e odontológicas em comparação à 
população branca. A pesquisa também mostrou que as regiões que detêm menor acesso aos serviços de saúde são a Norte e a Nordeste (IBGE, 2013).  Na posse cognitiva 
das informações citadas acima e sabendo-se ainda que as regiões Nordeste e Norte abrigam significativo contingente de comunidades quilombolas (estando as mesmas 
na 1ª e 3ª posição, respectivamente, no ranking de regiões com maior número de comunidades quilombolas no país) (FCP, 2017), torna-se possível verificar com nitidez a 
situação de vulnerabilidade sobreposta às populações quilombolas no que diz respeito ao desenvolvimento de doenças como a hipertensão e o diabetes. Um inquérito 
populacional sobre condições de vida e saúde realizado em comunidades quilombolas do sudoeste da Bahia apontou para a existência desta vulnerabilidade na população 
quilombola brasileira (BEZERRA et al., 2014).  Diante do conteúdo dos resultados encontrados na prévia pesquisa bibliográfica levantada, acredita-se que ainda estão 
circunscritos ao campo da inexistência estudos que se propuseram a avaliar o conhecimento dietético de grupos quilombolas no que concerne ao tratamento de doenças, 
mesmo a hipertensão arterial e o diabetes, tão frequentes nestas populações.   2 OBJETIVOS: 2.1 Objetivo Geral: - Avaliar o conhecimento sobre o controle dietético na 
hipertensão e no diabetes e os hábitos alimentares de indivíduos quilombolas do município de Bequimão. 2.2 Objetivos Específicos: - Analisar o conhecimento existente 
sobre alimentação voltado para o controle da hipertensão e do diabetes nas comunidades estudadas; - Avaliar os hábitos alimentares dos quilombolas ante as premissas 
dietoterápicas atuais dirigidas ao tratamento da hipertensão e do diabetes; - Identificar o estado nutricional dos quilombolas avaliados; - Verificar nas comunidades 
estudadas a difusão realizada por diferentes fontes de informação quanto a condutas alimentares pertinentes ao controle da hipertensão e do diabetes; -  Conhecer 
possíveis fatores que impedem os quilombolas hipertensos e diabéticos de aderirem a uma prática alimentar mais adequada às suas especificidades cardiometabólicas; - 
Averiguar a existência de associações entre o conhecimento do controle dietético na hipertensão e no diabetes, os hábitos alimentares e o estado nutricional das 
comunidades avaliadas.  3 METODOLOGIA: 3.1 Natureza e Espaço Geográfico: Tratar-se-á de um estudo de delineamento transversal, cuja população será constituída 
por hipertensos e diabéticos residentes das comunidades quilombolas do município de Bequimão, cuja localização abrange a região do litoral ocidental do Maranhão 
(IBGE, 2018). 3.2 População e Amostra do Estudo: Tem-se a pretensão de aplicar o Estudo com toda a população quilombola hipertensa e diabética do município de 
Bequimão (o que diz respeito, de acordo com o referenciado acima, ao número de 133 indivíduos), desde que os critérios de inclusão e exclusão da Pesquisa favoreçam 
sua participação. Preenchendo os critérios de inclusão, predefiniu-se que os quilombolas participantes deverão ter idade mínima de 18 anos e conceder sua anuência para 
participação na Pesquisa, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Estabeleceu-se, porém, que não constituirão a população de 
estudo aqueles que apresentarem tempo menor que três meses de diagnóstico de hipertensão ou diabetes, gestantes e acometidos por acidente vascular cerebral (AVC). 
 
3.3 Instrumento de Coleta de Dados; A coleta de dados será aplicada nos domicílios dos participantes, através de entrevista face-a-face, utilizando-se dois formulários. O 
ŦƻǊƳǳƭłǊƛƻ ƛƴǘƛǘǳƭŀŘƻ ά/ƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ Řƻ /ƻƴǘǊƻƭŜ 5ƛŜǘŞǘƛŎƻ ƴŀ IƛǇŜǊǘŜƴǎńƻ Ŝ ƴƻ 5ƛŀōŜǘŜǎέ ό!t<b5L/9 !ύ Ş ŘŜ ŎŀǊłǘŜǊ ǉǳŀƭƛǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾƻ Ŝ Ŧƻƛ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻ ǇŜƭƻǎ 
pesquisadores, valendo-se da adição e adaptação de três questões contidas em um questionário sobre conhecimentos em nutrição para adultos (GUADAGNIN, 2010). O 
ŦƻǊƳǳƭłǊƛƻ ƛƴǘƛǘǳƭŀŘƻ άCǊŜǉǳşƴŎƛŀ ŘŜ /ƻƴǎǳƳƻ !ƭƛƳŜƴǘŀǊέ ό!t<b5L/9 .ύΣ ǇƻǊ ǎǳŀ ǾŜȊΣ Ş ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ Řŀ ŀŘŀǇǘŀœńƻ ŘŜ ǳƳ ǉǳŜǎǘƛƻƴłǊƛƻ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻ 
ǇŀǊŀ ƻ ŜǎǘǳŘƻ ŘŜ ŘƛŜǘŀ Ŝ ŘƻŜƴœŀǎ ƴńƻ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƝǾŜƛǎ όC¦w[!bπ±L9.LDΤ t!{¢hwπ±![9whΣ нллпύΦ h ŦƻǊƳǳƭłǊƛƻ άCǊŜǉǳşƴŎƛŀ ŘŜ /ƻƴǎǳƳƻ !ƭƛƳŜƴǘŀǊέ Ŝǎǘł ŘƛǾƛŘƛŘƻ ŜƳ ǎŜƛǎ 
sessões e conduz à investigação da ingesta de componentes dietéticos que possibilitam ou desfavorecem o controle da hipertensão e do diabetes. Assim, se propõe a 
analisar a ingesta de sódio; de fibras e potássio; de colesterol, gorduras saturadas e trans; de cálcio; de gorduras polinsaturadas e monoinsaturadas; e de carboidratos 
(com análise ainda da carga glicêmica destes). Para que seja possível determinar a carga glicêmica dos alimentos fonte de carboidratos complexos serão utilizadas 
fotografias impressas de diferentes porções dos alimentos de interesse, e também colheres, a fim de obter-se a gramatura dos mesmos. Uma pequena balança digital 
própria para a pesagem de alimentos também será conduzida durante a Pesquisa, a fim de que, caso os alimentos referidos acima sejam encontrados nas residências (na 
forma como são consumidos pelos participantes) e haja a permissão das pessoas da casa, sejam pesadas as quantidades geralmente ingeridas dos alimentos em questão. 
Isto permitirá a determinação mais precisa das quantidades consumidas de cada um destes alimentos e, desta forma, será mais acertadamente definida a classificação da 
carga glicêmica dos carboidratos complexos consumidos pelos quilombolas. Estudo piloto será conduzido para testar toda a dinâmica da coleta de informações, com vista 
a analisar a possível necessidade de aperfeiçoar os Formulários da Pesquisa e, assim, permitir que a sondagem se torne devidamente configurada para a consecução dos 
objetivos do Estudo.  3.4 Análise de Dados: Após a coleta, os dados serão posteriormente digitados em computador e armazenados em banco de dados. A análise 
estatística será realizada com o auxílio do programa Stata, versão 14.0. 3.5 Aspectos Éticos: A Pesquisa cumprirá as diretrizes e as normas expressas na Resolução nº 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a qual regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. Anuência para a realização do Estudo foi concedida pelo Movimento 
Quilombola de Bequimão (APÊNDICE D) e pela Secretaria Municipal de Saúde (APÊNDICE E). 4 RESULTADOS ESPERADOS: O desenvolvimento da Pesquisa permitirá que 
sejam analisados o acesso às orientações nutricionais e o conhecimento até então construído das comunidades quilombolas acerca do controle dietético voltado para o 
tratamento da hipertensão e do diabetes. Com isso, espera-se que o Estudo constitua uma avaliação, não de uma cobertura numérica das ações e serviços de saúde, mas 
da efetividade e completude das informações passadas, assim como da capacidade destas de agregar à população estudada conhecimento aplicável para o seu 
autocuidado. A Pesquisa poderá revelar ainda a necessidade de realização de ações de educação alimentar e nutricional mais incisivas para as comunidades estudadas, 
bem como direcionar ações e estratégias em saúde para investidas específicas que promovam comportamento alimentar que suprima as inadequações dietéticas dos 
quilombolas. 5 VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: A Pesquisa ainda não dispõe até o presente momento de fonte financiadora.
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Cronograma:
As cidades comumente convivem neste início de século 21 com grandes problemas de mobilidade. Particularmente, a baixa qualidade do pavimento das calçadas e sua 
manutenção precária, tem aumentado o tempo gasto nos deslocamentos urbanos, bem como, constituem fator importante para a ocorrência de acidentes de trajeto, 
causando danos à qualidade de vida e a economia do país.  Assim, é possível perceber a importância de estudos sobre o tema dos revestimentos de calçada na 
ƳƻōƛƭƛŘŀŘŜ ǳǊōŀƴŀΦ /whbhDw!a! CŜǾŜǊŜƛǊƻκнлнл ŀ WǳƭƘƻκнлнл ς wŜǾƛǎńƻ .ƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ !Ǝƻǎǘƻκнлнл ŀ WŀƴŜƛǊƻκнлнм ς 9ǎǘǳŘƻ ŘŜ Ŏŀǎƻ Ŝ /ƻƴŎƭǳǎƿŜǎ

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: As cidades comumente convivem neste início de século 21 com grandes problemas de mobilidade. Particularmente, a baixa qualidade do pavimento das 
calçadas e sua manutenção precária, tem aumentado o tempo gasto nos deslocamentos urbanos, bem como, constituem fator importante para a ocorrência de acidentes 
de trajeto, causando danos à qualidade de vida e a economia do país. Assim, é possível perceber a importância de estudos sobre o tema dos revestimentos de calçada na 
mobilidade urbana.  Justificativa: O tema mobilidade vem como uma questão central na constituição da qualidade de vida, da qualidade ambiental, da conservação dos 
recursos naturais e da saúde pública entre outros. Objetivos: - Reconhecer a importância da responsabilidade social e sustentabilidade na formação profissional e ética 
do cidadão. - Identificar algumas propostas de políticas públicas para a mobilidade urbana, relativas ao transporte realizado a pé pelas cidades. - Avaliar alguns 
indicadores da mobilidade urbana com relação ao revestimento de calçadas. - Propor temas de estudos acadêmicos sobre mobilidade urbana. Metodologia: A pesquisa 
será realizada com base em revisão bibliográfica e estudo de caso. Viabilidade econômico-financeira: Para a realização da pesquisa não são previstos custos extras. 
 
aŜǘŀǎΥ CŜǾŜǊŜƛǊƻκнлнл ŀ WǳƭƘƻκнлнл ς wŜǾƛǎńƻ .ƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ !Ǝƻǎǘƻκнлнл ŀ WŀƴŜƛǊƻκнлнм ς 9ǎǘǳŘƻ ŘŜ Ŏŀǎƻ Ŝ /ƻƴŎƭǳǎƿŜǎ wŜǎǳƭǘŀŘƻǎ π LƳǇŀŎǘƻ ǎƻŎƛŀƭΥ ! ǇŜǎǉǳƛǎŀ ǇƻŘŜǊł 
ser publicada em revistas técnicas e congressos. Seu impacto social é a construção de massa crítica quanto as questões da mobilidade urbana associados aos 
revestimentos de calçadas, possibilitando a construção da cultura da mobilidade urbana em grandes centros urbanos. Abrangência geográfica: A questão da mobilidade 
ǳǊōŀƴŀ ǘŜƳ ŀōǊŀƴƎşƴŎƛŀ ƳǳƴŘƛŀƭΣ ǇƻǊǉǳŜ Ş ǳƳŀ ǉǳŜǎǘńƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇŀǊŀ ƻǎ ŎŜƴǘǊƻǎ ǳǊōŀƴƻǎ ǇƻǇǳƭƻǎƻǎΦ wŜŦŜǊşƴŎƛŀǎΥ .Ǌŀǎƛƭ ς aƛƴƛǎǘŞǊƛƻ Řŀǎ /ƛŘŀŘŜǎ ς L.!a ς 
Mobilidade Urbana no Planejamento das Cidades. Brasília, 2017 Disponível em: <http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/mobilidade_urbana.pdf>. Acesso em: 
лм ƴƻǾΦ нлмуΦ ψψψψ π /ŃƳŀǊŀ Řƻǎ 5ŜǇǳǘŀŘƻǎ ς /ŜƴǘǊƻ ŘŜ 9ǎǘǳŘƻǎ Ŝ 5ŜōŀǘŜǎ 9ǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻǎ ς /ƻƴǎǳƭǘƻǊƛŀ [ŜƎƛǎƭŀǘƛǾŀ ς h 5ŜǎŀŦƛƻ Řŀ aƻōƛƭƛŘŀŘŜ ¦Ǌōŀƴŀ ς .ǊŀǎƝƭƛŀ ς нлмрΦ 
5ƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŜƳΥ ғŦƛƭŜΥκκκ/Υκ¦ǎŜǊǎκ!ƴǘƻƴƛƻ҈нлaŀƴƻŜƭκ5ƻǿƴƭƻŀŘǎκŘŜǎŀŦƛƻψƳƻōƛƭƛŘŀŘŜψŎƻƴƭŜΦǇŘŦҔΦ !ŎŜǎǎƻ ŜƳΥ лм ƴƻǾΦ нлмуΦ /!w±![IhΣ /ΦIΦw ς 5ŜǎŀŦƛƻǎ Řŀ ƳƻōƛƭƛŘŀŘŜ 
Urbana no Brasil. IPEA, São Paulo, 2016. Disponível em: < http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6664/1/td_2198.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. INSTITUTO 
th[L{ ς aƻōƛƭƛŘŀŘŜ ¦Ǌōŀƴŀ Ş 5ŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ¦ǊōŀƴƻΦ 5ƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŜƳΥ ғƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦǇƻƭƛǎΦƻǊƎΦōǊκǳǇƭƻŀŘǎκфннκфннΦǇŘŦҔΦ !ŎŜǎǎƻ ŜƳΥ лм ƴƻǾΦ нлмуΦ t!¦[!Σ aΤ .!w¢9[¢Σ 
5Φ 5Φ όhǊƎΦύ aƻōƛƭƛŘŀŘŜ ¦Ǌōŀƴŀ ƴƻ .ǊŀǎƛƭΥ 5ŜǎŀŦƛƻǎ Ŝ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎΦ I.{ ς .ǊŀǎƛƭΣ нлмсΦ 5ƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŜƳΥ 
ғƘǘǘǇǎΥκκōǊΦōƻŜƭƭΦƻǊƎκǎƛǘŜǎκŘŜŦŀǳƭǘκŦƛƭŜǎκƳƻōƛƭƛŘŀŘŜψǳǊōŀƴŀψōƻƭƭψōǊŀǎƛƭψǿŜōψΦǇŘŦҔΦ !ŎŜǎǎƻ ŜƳΥ лм ƴƻǾΦ нлмуΦ  tLw9{Σ !Φ/ΦaΦΤ tLw9{Σ [ΦwΦDΦaΦ όhǊƎΦύ ς aƻōƛƭƛŘŀŘŜ ¦Ǌōŀƴŀ 
ς 5ŜǎŀŦƛƻǎ Ŝ {ǳǎǘŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘŜ ς ¦taΣ нлмсΦ 5ƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŜƳΥ ғƘǘǘǇΥκκŎƛŘŀŘŜŜƳƳƻǾƛƳŜƴǘƻΦƻǊƎκǿǇπŎƻƴǘŜƴǘκǳǇƭƻŀŘǎκнлмсκмлκaƻōƛƭƛŘŀŘŜπ¦Ǌōŀƴŀπ5ŜǎŀŦƛƻǎπŜπ
{ǳǎǘŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘŜΦǇŘŦҔΦ !ŎŜǎǎƻ ŜƳΥ лм ƴƻǾΦ нлмсΦ   w9L{Σ aΦ ς aƻōƛƭƛŘŀŘŜ ¦ǊōŀƴŀΥ ¦Ƴ 5ŜǎŀŦƛƻ ǇŀǊŀ ƻǎ DŜǎǘƻǊŜǎ tǵōƭƛŎƻǎΦ ¦C{/Σ нлмсΦ 5ƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŜƳΥ 
<https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/2377097/mod_resource/content/1/cidades_inteligentes_e_mobilidade_urbana_0.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. RUBIM, B.; 
[9L¢%hΣ {Φ π  h tƭŀƴƻ ŘŜ aƻōƛƭƛŘŀŘŜ ¦Ǌōŀƴŀ Ŝ ƻ ŦǳǘǳǊƻ Řŀǎ ŎƛŘŀŘŜǎΦ ς wŜǾƛǎǘŀ ŘŜ 9ǎǘǳŘƻǎ !ǾŀƴœŀŘƻǎ ς DǊŜŜƴǇŜŀŎŜΣ {ńƻ tŀǳƭƻΣ нлмоΦ 5ƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŜƳΥ 
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v27n79/v27n79a05.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018.
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