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GARANTIA DE DIREITOS E TICA DO CUIDAR: Quando a deficincia
segrega

mulheres, mes e cuidadoras.

Maria Anglica Gonalves Coutinho1

Brbara Maria Santos Caldeira2RESUMO

Interaes e experincias fazem despir verdades absolutas e sua
relao com o cotidiano da tica do cuidare avanar no conhecimento
acerca da segregao indireta que a deficincia impe, mediante o
dilogoenvolvendo mulheres, mes e cuidadoras vulnerabilizadas
historicamente. Objetiva-se analisar as relaes,subjetividades e
vivncias cotidianas dessas mulheres que se tornam to segregadas
quanto, na lida com aeducao e cuidado e luta pela sobrevivncia,
dignidade e cidadania prpria e dos portadores de
necessidadesespeciais, em funo de contingncias geradas por
deficincias, como tambm de fatores relacionais e

do convvio humano desde o ncleo familiar at o societrio.
Recorre-se reviso terica, procedendoao resgate de episdios
profissionais que reclamaram postura crtica e a escuta das vozes
desse pblicofrequentador Instituto Pestalozzi,
Salvador-BA.Palavras-chave: Famlias. Mulheres Cuidadoras. tica do
Cuidar. Deficincia. Garantia de Direitos.

ABSTRACT

Interactions and experiences are undressing "absolute truths"
and their relationship to the everyday ethicsof care and advance
knowledge about the segregation that disability imposes indirect,
through dialogueinvolving women, mothers and caregivers
historically vulnerable. The objective is to analyze the
relations,subjectivities and everyday experiences of those women
who become so segregated and, in dealing with theeducation and care
and struggle for survival, dignity and citizenship itself and
people with special needs,in terms of "contingencies generated by
deficiencies, as well as relational factors and human society
from

the household to the corporate. "Drawing on literature review,
proceeding to rescue episodes professionalscomplained critical
stance and "listening to the voices" of the audience goer
Pestalozzi Institute, Salvador,Bahia.Key-words: Families. Women
Caregivers. Ethics of Care. Disabilities. Guarantee of Rights.

...No tenho nem tempo de pensar no que eu quero fazer, tenho
cinco filhos....

INTRODUO

Estudos realizados no Programa de Ps-Graduao em Polticas
Pblicas, Gesto

do Conhecimento e Desenvolvimento Regional UNEB 2009/2010, com o
ttulo

1Mestra em Polticas Pblicas, Gesto do Conhecimento e
Desenvolvimento Regional pela Universidade doEstado da Bahia.
Especializao em Gesto Escolar (UNEB). Licenciada em Pedagogia pela
Faculdade deEducao da Bahia. Docente da Educao Especial, Instituto
Pestalozzi da Bahia. Pesquisadora do Ncleo de

pesquisa e estudos sobre juventudes, identidades, cidadania e
cultura (NPEJI - UCSAL)/Diretrio CNPq. E-mail:
[email protected] Historiadora. Mestre em Polticas
Pblicas, Gesto do Conhecimento e Desenvolvimento Regional

pela Universidade do Estado da Bahia UNEB. Mestre e Doutoranda
em Humanidades pelaUniversidade de Burgos, Espanha. Professora do
curso de Direito e Responsvel pelo Ncleo de Iniciao

Cientfica UNIME. Pesquisadora do Ncleo de pesquisa e estudos
sobre juventudes, identidades,cidadania e cultura (NPEJI -
UCSAL)/Diretrio CNPq. Professora da Faculdade Ruy Barbosa.
E-mail:

[email protected]
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Programa Benefcio de Prestao Continuada na Escola como
Instrumento de Promoo

da Educao Inclusiva dm Salvador: impasses ou prospectivas?
trazem na concluso,

algumas ponderaes de Coutinho (2010), indicativas da necessidade
de anlise e/ou

aprofundamento dos questionamentos em novo olhar de
investigao.

A pesquisa relativa implementao do Programa BPC na escola,
reconhece

que inegavelmente o programa de transferncia direta de renda,
pago pelo governo

federal s pessoas com deficincia e cujo objetivo a promoo da
cidadania e incluso

educacional de seus beneficirios, em idade de zero a dezoito
anos, uma garantia de

renda fundamental sobrevivncia desse grupo especfico, seno a
nica. Todavia:

Ainda que no se tenha comprovado cientificamente, nessa
pesquisa,essa renda compartilhada por todo um grupo familiar, no
sentido deunidade bsica de proteo;

Mesmo com essa garantia de renda a situao de pobreza e risco
socialpermanecem em funo da insuficiente e ineficiente rede de
serviosde atendimento aos portadores de necessidades especiais
quepossibilite me e cuidadores(as) as condies para ingresso
nomercado de trabalho;

Se por outro lado essa responsabilidade do cuidar pode ser
compartilhadacom outro membro da famlia, o despreparo, a falta de
qualificao

impede-as do acesso ao mercado ou ao mundo do trabalho;Na
hiptese desse ingresso e conseqente aumento na renda, cria-se
adependncia por um cuidador o que fraciona a renda;

Alm disso, so as mes as grandes responsveis pelo gerenciamentoda
renda, acompanhamento e cuidado dos filhos portadores
denecessidades especiais, uma vez que, os pais abandonam a
famliapor no admitirem a acusao de fracasso na gerao de
filhosnormais. (COUTINHO, 2010, p. 139).

Assim, confirmar ou refutar estes considerandos implica retornar
ao local de

trabalho, escola de educao especial, transformada por intermdio
de ato normativo

em Centro de Atendimento Educacional Especializado Pestalozzi da
Bahia (CAEEPB),

com particularidade de apoio e orientao famlia, cuidadores e
pessoa autista por

compartilhar da opinio de que

Entre ns, homens e mulheres, a inconcluso que se reconhece a
simesma implica necessariamente a insero do sujeito inacabado
numpermanente processo social de busca. Histrico-scio-culturais,
mulherese homens nos tornarmos seres em que a curiosidade,
ultrapassando oslimites que lhe so peculiares no domnio vital, se
torna fundante da

produo do conhecimento. (FREIRE, 1997, p. 61).
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nesse contexto de reconhecimento da condio de inacabamento que
se recorre

prtica, alimento para a teoria e vice-versa para refletir, tocar
experincias, compreender

e fundamentalmente ouvir mulheres, mes e cuidadores (as) sobre o
cuidar, do ponto de

vista do lugar onde estes se encontram, como tambm sob a tica
profissional, do exerccio

da docncia, que busca analisar o sujeito que acerta e erra,
aprende, desaprende, torna a

aprender por meio da formao tcnica, poltica e social que
possibilita o agir crtico e a

interveno competente sobre a realidade.

Nesse contexto, faz-se salutar lembrar que a Constituio Federal
(CF) de 1988

determina:

Art. 227 - dever da famlia, da sociedade e do estado assegurar
criana e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito vida,
sade, alimentao, educao, ao lazer, profissionalizao, cultura,
dignidade, ao respeito, liberdade e convivncia familiar
ecomunitria, alm de coloc-los a salvo de toda forma de
negligncia,discriminao, explorao, violncia, crueldade e
opresso.

Art. 229 - Os pais tm o dever de assistir, criar e educar os
filhosmenores, e os filhos maiores tm o dever de ajudar e amparar
os pais navelhice, carncia e enfermidade.

Particularizando-se a deficincia, nesta Constituio Cidad, o
Brasil a reconheceu

como fator de desigualdade e injustia entre as pessoas com e sem
deficincia, questo

social que implicou a criao da poltica de assistncia social BPC
(1996) como

mecanismo sua proteo e direitos, ampliada para BPC na escola em
2007, objetivando

promover a dignidade, cidadania e acesso de educandos e
beneficirios (zero a dezoito

anos) na escola comum. Tais marcos normativos, ainda
insuficientes de acordo com Coutinho (2010), como

sugere ttulo e ponderaes, trazem implcita neste artigo, uma
discriminao por motivo

de deficincia diferenciao, excluso ou restrio baseada em
deficincia, Conveno

Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficincia (2009),
mesmo que indireta

devido a implicao dos envolvidos - mes e cuidadores (as), e se
relacionam com o

cuidar Diniz e Santos (2010), um dos grandes desafios de justia
impostos pela

deficincia sobre como deslocar o cuidado da esfera domstica como
um atributo do

feminino para uma questo de tica pblica.
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O programa BPC na escola conceitua e elege para recebimento de
um salrio

mnimo a famlia como sendo o grupo de pessoas coabitando em um
mesmo domiclio

formado pelo requerente ou beneficirio, o cnjuge ou companheiro
(a), os pais, os filhos

menores de 21 anos ou invlidos e os equiparados, inclusive o
enteado e o menor tutelado,

e os irmos menores de 21 anos ou invlidos. (IPEA, 2009, p.
8).

Essa viso, critrio concesso do benefcio, enquadra a famlia na
condio de

renda familiar per capita, isto , como unidade econmica,
esquecendo ou tornando

secundrio seu exame como unidade de vnculos sociais (SPOSATI,
2008, p. 22) alm de

conter rano de excludncia ao deixar desprotegidos (filhos, irmos
maiores de 21 anos,

avs, sogros e netos).

Outra interpretao dada pelo Grupo Familiar Domstico (GFD) o
grupo de

pessoas vivendo em um domiclio formado por todos os parentes e
eventuais no-parentes

agregados famlia. (IPEA, 2009, p. 8). Este princpio, adicionado
lacuna evidenciada

acima, originou um estudo propondo mudana no conceito de famlia
para fins do BPC

que considere famlia como o grupo de moradores de um mesmo
domiclio que

constituem uma unidade de consumo IPEA (2009). Esses estudos
objetivam analisar os

impactos distributivos, bem como os resultados agregados com a
mudana.

Tal objetivo diverge do pretendido neste trabalho, servindo
apenas para clarificar

que, circunstncias relacionais conferem em tempos e espaos,
diferentes configuraes

familiares cada vez mais amplas e diversas. Por isso, longe de
se fazer uma opo

conceitual, infere-se que h uma distncia entre estes conceitos e
o clssico, no qual a

famlia o grupo social originado do casamento, constitudo por
marido, esposa e pelos

filhos provenientes de sua unio, com membros devidamente unidos
por laos legais,

direitos e obrigaes econmicas, religiosas e outras, com uma
variedade de sentimentospsicolgicos, tais como amor, afeto,
respeito e medo (LVI-STRAUSS apud BORSA;

FEIL, 2008, p. 2).

Essas transformaes histricas e sociais so apreendidas como
recortes nas

relaes familiares que fizeram emergir novos modelos e
configuraes, subjetividades,

vivncias e experincias cotidianas nas casas e nas vidas de
beneficirios BPC na escola,

que potencializam ou inibem a poltica pblica de incluso social
e, assim sendo, merecem

ser analisadas.
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A temtica recomenda cuidado, coloca o estudioso de frente com
sua identificao,

refletido no espelho, misturando ideal e real. Abordar a famlia
exige um esforo de

estranhamento, nem sempre fcil, quando esto em jogo pontos de
vista diferentes de

nossas prprias referncias culturais e sociais. (SARTI, 2004, p.
1).

Para a autora, a tendncia a projetar a famlia com a qual nos
identificamos

como idealizao ou como realidade vivida no que ou deve ser a
famlia, impede de

olhar e ver o que se passa a partir de outros pontos de vista o
que resulta num discurso

etnocntrico. Estranhar-se , dessa forma, entendido como critrio
e condio para abrir

portas e adentrar a realidade social em busca do saber, do
conhecimento de famlia em suas

multifaces de interao.

A escuta das vozes nesse sentido, no mero acaso ou coincidncia,
mas uma

bssola que indica o norte do trabalho, orientado para perceber,
no dilogo, sutilezas

que contam episdios ocorridos no interior das famlias
beneficirias BPC.

O processo de anlise dos fatos sociais envolve questes no apenas
de ordem

cognitiva e racional, mas tambm emocional, a expressiva
proximidade afetiva do tema da

famlia requer um cuidado especial (SARTI, 2004, p.1) de modo que
estranhar,

des(naturalizar) correlacionam-se com a relativizao necessria
das relaes sociais.

Pensando-se dessa forma, a capacidade de estranhar a si e aos
fatos possibilita

encarar as relaes sociais na dimenso, modo, espao e tempo em que
acontecem

desprovidas de julgamento de valor, de como deveriam ser. Por
opo, argumenta-se

em favor da teoria que o cuidar envolve uma tica sob a qual
abordar a famlia exige

um esforo de estranhamento, nem sempre fcil, quando esto em jogo
pontos de vista

diferentes de nossas prprias referncias culturais e sociais.
(SARTI, 2004, p. 1).

Implicaria perder a identificao e a idealizao para avanar sobre
a realidade, a fim de seconhecer a famlia em suas multifaces de
interao. Para tanto e nesse particular admite-se

em Sarti (1999, 2003c).

Uma abordagem de famlia como um universo de relaes, que
sedelimita pela histria que se conta aos indivduos desde que
nascem, aolongo do tempo, por palavras, gestos, atitudes ou
silncios e que serpor eles, reproduzida e re-significada, sua
maneira, dados os distintoslugares e momentos dos indivduos na
famlia. (SARTI, 2004, p. 2).
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Aproximando-se famlia e escola encarregadas do cuidar, a
contextualizao de tal

abordagem expressa na forma como esses ensinamentos so
concebidos, processados,

ultrapassa os muros familiares, penetram a escola, configura-se
em valores que

sobrevivem e so perpetuados na vida em sociedade, nem sempre
reconhecidos pela

educao escolar, embora haja

A necessidade de repensarmos a educao que praticamos, as
relaeshumanas na sua cotidianidade prtica da economia e da vida
privada,as posturas polticas e as relaes sociais delas resultantes
e a produodo conhecimento tcnico-cientfico, que est na base da
reproduo dossistemas hegemnicos da sociedade. Em suma, um projeto
humanistae libertador da sociedade exige de ns, hoje, que
repensemos a cultura

que cultivamos e os modelos de racionalidade intrnsecos
mesma.(ZITKOSKI, 2006, p. 16).

Fonseca (2007), com base na "teoria da prtica", de autoria de
Pierre Bourdieu

(1972), acentua a mobilidade dos valores, constantemente
reconstrudos modificados ou

reatualizados, investidos de novo significado atravs da prtica
de atores sociais agindo

dentro de um contexto especfico.

Relacionando-se as crianas e jovens com deficincia a
especificidade da

poltica de incluso educacional, uma possvel demonstrao da
re-significao e

reatualizao de valores caminharia na direo de se criar uma rede
de apoio garantia

do acesso e permanncia desses educandos na escola regular
(escolas inclusivas, equipe

multiprofissional, qualificao...) ou seja, cuidadores em
permanente e contnuo cuidado.

Quer-se dizer, cuidadores para alm da proviso de sustento, uma
rede de ajuda

mtua (SARTI 1995), estendidas a um contexto interdisciplinar do
cuidar. Dir-se-ia

novas solidariedades extrapoladas do mago da famlia nuclear para
os novos arranjos

conjugais que entre si colaborem e cooperem no enfrentamento de
difceis situaes

rotineiras e cotidianas, pertinentes s famlias populares
conceituadas por Lus Fernando

Duarte (1994, s.p.), antroplogo, [...] grupos populares seria
associada uma forma familiar

ancorada nas atividades domsticas do dia-a-dia, e as redes de
ajuda mtua.

[...] qualquer interveno (especialmente em grupos populares),
seriafundamental verificar como as atividades do dia-a-dia envolvem
umarede que se estende no espao para outras casas e at mesmo para
outros

bairros. Traando as linhas de ajuda mtua, podemos melhor
refletirsobre o que , nessa instncia, a "famlia" pertinente.
(FONSECA, 2007,p. 28).
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Partilhando-se da idia que pertencer abriga e enlaa afetividade,
aceite de

subjetividades intrnsecas s diferenas e a diversidade

O lao familiar (antes do que o modelo familiar) como uma
relaomarcada pela identificao estreita e duradoura entre
determinadaspessoas que reconhecem entre elas certos direitos e
obrigaes mtuos.Essa identificao pode ter origem em fatos alheios
vontade da pessoa(laos biolgicos, territoriais), em alianas
conscientes e desejadas(casamento, compadrio, adoo) ou em
atividades realizadas em comum(compartilhar o cuidado de uma criana
ou um ancio, por exemplo).(FONSECA, 2007, p. 30).

Sobre laos familiares e as relaes de pertencimento Fonseca e
Petrini dialogam

em consentimento

Servio recproco, acolhimento gratuito e incondicional
caracterizamas relaes familiares. Somente na famlia a pessoa
acolhida nasua totalidade e no em alguma sua parte, como acontece
em todasas outras relaes sociais. Quando a famlia no vive uma relao
dereciprocidade plena e, em lugar de fortalecer a solidariedade
favorece oindividualismo, quando a cooperao entre os sexos e entre
as geraesno valorizada pelas polticas pblicas, a coletividade deve
assumircomo suas tarefas possveis problemas dos membros vulnerveis
dessas

famlias, aumentando consideravelmente a despesa pblica.
(PETRINI,2009, p. 112).

De maneira que alguns questionamentos so inevitveis: As
diretrizes normativas

do Programa BPC na escola contribuem para reforar valores
solidrios, cooperativos entre

os Familiares de educandos com necessidades especiais? H uma
nova reconfigurao da

solidariedade pensada, planejada e organizada por meio de uma
rede de apoio famlia-

escola-comunidade local, tendo a poltica BPC na escola como
elemento central

articulador? Ou, ser a solidariedade uma sobrevivncia do
passado, destinada adesaparecer medida que a sociedade se torna
mais moderna e escolarizada? (PETRINI,

2009, p. 114).

Petrini afirma que:

Em circunstncias nas quais solidariedade e cooperao so
valorizadas epromovidas, as famlias do conta, de maneira mais
positiva e com menorcusto para a sociedade, da educao das novas
geraes, do cuidado comseus membros desempregados ou portadores de
deficincias fsica ou

mental, dos idosos no mais auto-suficientes. (PETRINI, 2009, p.
114)
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Se acatada tal citao como hiptese, a classificao de famlia na
qual se apia o

BPC na escola proporciona o exerccio desses valores
humanizantes? Concorda-se que,

Cabe ao Estado regulamentar, sustentar, estimular as intervenes
a favorda famlia, garantindo que suas necessidades sociais sejam
efetivamenteenfrentadas e resolvidas, sem substituir-se s pessoas e
aos gruposfamiliares, sempre que estes possam desenvolver
autonomamente suasfunes. (PETRINI, 2009, p. 118)

Ao mesmo tempo, entende-se que os riscos e as vulnerabilidades
sociais decorrem

de contingncias humanas, do prprio ciclo de vida, de
contingncias geradas por

deficincias, como tambm de fatores relacionais e do convvio
humano desde o ncleo

familiar at o societrio. (SPOSATI, 2008, p.12).

Assim percebe-se a escola como espao de problematizao de questes
como

as referidas. Influencia e sofre influncias, lcus privilegiado
de discusso do processo

formao e dos modelos de relaes humanas criados, vivenciados no
seu interior.

Em um cenrio ideal, as polticas referidas famlia, e podemos
assim caracterizar

o BPC na Escola, tipologia predominante na maioria dos pases
latino-americanos,

deveriam ser suficientes para a garantia da proteo social e
bem-estar dessa instituio e

de seus integrantes. No entanto, observa-se que tais polticas no
acompanharam o ritmo

das mudanas sofridas pelo mundo de trabalho e pelas configuraes
familiares, caindo em

um contexto de fragmentao e expanso desenfreada. As conseqncias
mais visveis

destes dois aspectos so as distores presentes no reconhecimento
do conceito de famlia

pelos programas sociais em detrimento realidade e a fragilizao
da estrutura

scioadministrativa da poltica.

A produo bibliogrfica acerca das ferramentas descentralizao,
relaes

intergovernamentais e federalismo destaca que em sua grande
maioria a tenso se fazpresente entre os padres de governo, seja nos
estados unitrios ou em estados federais.

Souza afirma que tal tenso assumiu a tendncia de privilegiar as
unidades subnacionais,

proporo que as vrias naes com seus diferentes e diversos
aspectos culturais,

sociais, polticos e econmicos vm adquirindo dispositivos que
objetivam maior

descentralizao de seus governos e instituies e maior participao
da comunidade

local nos processos decisrios. (ARRETCHE, 2000).
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No entanto, ao lado do projeto de independncia pretendido por
tal estrutura, so

observados contextos e fatores econmicos que dificultam a
concretizao do princpio

descentralizador: considervel parcela dos municpios localizados
na regio nordeste,

ainda sobrevive sob a gide dos repasses financeiros das
instncias federais e estaduais,

ilustrando que um nmero razovel das gestes locais no ostentam
grau individual de

independncia poltica e financeira por meio da adoo da
descentralizao como artifcio,

o que compromete, de fato, a autonomia das prticas gerenciais e,
conseqentemente, o

desenvolvimento de aes para alm dos programas sociais criados
pelo governo federal e

abraados pelas prefeituras ao longo do pas. No faltam a esses
municpios apenas a

capacidade de reinventar o governo, mas, principalmente, condies
mnimas para o

exerccio do prprio governo. (OSBORNE; GAEBLER, 1995, p.43).

Os estudos de J.R. Afonso (1994) e Arretche (2000) revelam que
se identifica, cada

vez mais, a substituio do papel dos estados pelos municpios para
algumas funes,

enquanto outras esto sem nenhum apoio financeiro governamental
devido poltica de

controle fiscal do governo federal, repercutindo em um quadro de
heterogeneidade local.

(SOUZA, 2002, p.433).

Um dos fatores para justificar a aproximao dos resultados dessa
pesquisa a tal

idia o fato de que o BPC na Escola, considerando a
transversalidade para as relaes

de gnero, faz uso das condies desiguais das relaes de gnero e
das marcas sociais

que as mulheres acumularam ao largo da histria, a exemplo do
pensamento que elas

se constituem como opo fundamental para a garantia do melhor
aproveitamento dos

recursos financeiros transferidos. No por menos, o programa se
apia, acima de tudo,

no papel estereotipado da mulher cuidadora que trata das crianas
e mantm em dia as

condicionalidades.Soma-se a esse fator, os sentimentos de culpa
e no-compromisso que recaem sob

as mes quando no conseguem cumprir as condicionalidades,
simbolicamente lidas como

obrigaes para o mundo materno.

Os ndices preocupantes desenvolvidos pelas gestes no representam
somente estatsticas

que vo refletir os baixos montantes a serem repassados pelo
governo federal s

prefeituras: arrisca-se, principalmente, o efetivo
acompanhamento das famlias e pe-se

em risco o projeto de matricialidade sociofamiliar, ou seja, a
concepo de que a famlia
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o ncleo protetivo intergeracional, presente no cotidiano e que
opera tanto o circuito de

relaes afetivas, como de acessos a bens materiais e sociais.
(SPOSATI, 2008, p.21).

Outra interpretao a ser feita a reflexo trazida por Lavinas
acerca do gasto

social brasileiro em que a autora analisa os programas de
transferncia de renda em

contraste com o investimento social - para demonstrar que a
existncia de tais programas,

condicionados pela comprovao da insuficincia de renda das
famlias candidatas,

estipulam tais critrios com objetivo de reduzir a demanda,
dificultando o acesso, criando

situaes de incovenincias (a autora define como custos elevados
para obteno do

benefcio), ao passo que fomentam o nascimento de marcas, pois
estas, levariam as

famlias em potencial a dispensar o auxlio monetrio. (LAVINAS,
2007).

Por isso mesmo a imagem mais usada quando o assunto programas
detransferncia de renda focalizados a da organizao da fila. A
metforasugere ganhos de eficincia, j que ao pr ordem na fila se
estaria estruturandoo caos e identificando aqueles verdadeiramente
merecedores da ajuda pblica,que costumam ser os no-cidados ou os
cidados de segunda classe. S que nose trata propriamente de um
direito de cidadania, mas da escolha menos pior.Esse o princpio da
autofocalizao: aceitam-se os custos que so impostos

porque seria pior, mais custoso, no aceitar. (LAVINAS, 2007,
p.1469).

Lanamos mo aos resultados investigados por Lavinas para a
importncia do investimento

social na elevao da renda do trabalho das mulheres mais pobres,
em que a pesquisadora

conclui que:

Em um contexto que apresente baixa taxa de fecundidade,
aexistncia de crianas no fator inviabilizador para o desempenho
dasmulheres em situao de pobreza no mercado de trabalho quando
estaspossuem acesso a servios de creches e pr-escola para as
crianaspequenas e utenslios (eletrodomsticos) que reduzam a carga
das tarefasdomsticas em contraposio restrio temporal. Esses
elementos

aumentam as chances de insero no mercado de trabalho, fomentando
algica de que autonomia bom para elevar os salrios. Por sua vez,
quando em posio de referencial na famlia, asmulheres tendem a obter
lucros mais altos por meio das atividadesremuneradas em comparao
condio de cnjuge. Trata-se,novamente, de uma questo de autonomia,
que ao final de contas, oaspecto mais restritivo das perspectivas
do aumento dos rendimentosocupacionais femininos.

Portanto, sempre que for possvel a conciliao, ou melhor, a reduo
dos trade-offs

(conflitos de escolha) entre famlia e trabalho, pode-se concluir
que a externalizao dos

conflitos de gneros em geral oriundos das altercaes relativas
alocao do tempo
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de trabalho domstico, reduzindo-o para todos os membros embora
se trate de um tempo

ainda e consistentemente assumido pelas mulheres , mediante a
proviso de servios

pblicos, contribuir para o alavanque das potencialidades
produtivas das mulheres, em

particular daquelas em posio de subordinao. (LAVINAS; NICOLL,
2006).

Regina Mioto (2004) chama ateno para o fato de que existem duas
leituras

possveis de interpretao acerca da relao entre Estado e famlia: a
invaso do Estado

no que concerne coibio em parte da legitimidade e valores
privados, em parte pela

sua constituio como instrumental de emancipao dos indivduos.
Mioto analisa

que, da interao entre controle e sustentao, ou mesmo do seu
equilbrio, ou ainda,

entre o direito proteo e privacidade, podem aparecer polticas
que garantam

direitos individuais s mulheres, aos idosos e s crianas, em
atitude de correo das

vulnerabilidades sociais que se diferenciam, no sendo obrigatrio
o rompimento com os

princpios da solidariedade familiar.

Para alm das polticas de transferncia de renda monetria
conclui-se que a

retomada do investimento pblico necessita ser direcionada escola
de tempo integral e

ampliao do nmero de creches, por meio da preconizao de uma
educao com

qualidade. Acredita-se que a universalizao do acesso e de
parmetros de eficincia dos

servios desmercantilizados sero os elementos-chave para a reduo
e transformao

concretas dos sistemas de valores estigmatizados, dos
diferenciais de gnero e das

desigualdades sociais no pas.

No que diz respeito aos novos paradigmas da gesto pblica, os
municpios baianos

em questo precisam acompanhar na prtica os lemas da administrao
pblica que vem

sendo desenhado pelas ltimas dcadas: a transferncia de
responsabilidades, o

gerenciamento por participao e o prprio conceito de governo
empreendedor. Taisprerrogativas, por sua vez, implicam a adoo de
estratgias calcadas pela liderana e sua

continuidade; confiana; viso e objetivos compartilhados e,
finalmente, a construo de

uma infra-estrutura cvica sadia, que nas palavras do historiador
Thomas Kuhn (2003), a

configurao de uma rede informal de compromisso cvico em que os
cidados, as

organizaes comunitrias, as empresas e os rgos de comunicao
social esto

comprometidos com o bem-estar do pblico.
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Envereda-se, portanto, no para a discusso exclusiva de
programas, mas para a

compreenso de uma ordem social, como analisa Ivo (2004). A idia
de reconverso social

trabalhada por Anete Ivo (2004) analisa o carter dessa agenda
internacional com base

na pobreza, demonstrando um movimento de hegemonia e
contrahegemonia nos quais os

sentidos da poltica passam a ser deslocados, o que geraria uma
suposta convergncia

entre os contrrios. Para a autora, a retrica da pobreza
representaria o mecanismo de

consentimento ampliado que atende agenda neoliberal,
traduzindo-se em aes tcnicas

focalizadas, de carter gerencialista, comunitria e mitigadora da
pobreza. (IVO, 2006,

p.62).

Ao mesmo tempo, Irma Arriagada contribui de forma preliminar
para nossas

consideraes sobre o temrio da presente pesquisa: A famlia como
instituio complexa

e dinmica enfrenta outro paradoxo: por um lado,

refgio e apoio frente a condies mutantes que geram insegurana
nombito trabalhista (desemprego, baixos salrios); da sade
(drogadio,doena e morte); da educao (excluso) e da
violncia(delictual). Aomesmo tempo, as modificaes das famlias no
tempo e o efeito queprovocam nelas tanto as tenses externas como as
relaes em seuprprio seio podem ativar fontes importantes de
insegurana interna,como mudanas de estado civil (separao, divrcio),
migraes eviolncia intrafamiliar. Desde esta perspectiva, a famlia
muitovulnervel s crises, ainda que ao mesmo tempo constitui a
instituiomais socorrida de proteo frente a elas. (ARRIAGADA, 2002,
p.144).

Responder s questes construdas tem como propsito social e
cientfico o

fomento ao debate acerca do paradoxo democrtico trazido pelos
princpios de um Estado

de bem-estar social (incompleto), sobretudo no que diz respeito
ao exerccio dos direitos

sociais e a dimenso efetiva da emancipao social (prevista em
normativa da poltica)

diante de um contexto marcado pela segmentao da condio de
vulnerabilidade social

das famlias beneficirias e, sobretudo, de suas cuidadoras.

REFERNCIAS

AFONSO, J.R. Descentralizao fiscal na Amrica Latina: estudo de
caso do Brasil.Santiago: Ed. das Naciones Unidas Comision Economica
para America Latina y el Caribe,128p, 1994.

ARRETCHE, M. Estado federativo e polticas sociais. Rio de
Janeiro: Revan, 2000.

Faculdades UNIME Unio Metropolitana de Educao e Cultura S/C
Ltda.

Av. Luis Tarqunio Pontes, n 600, Lauro de Freitas Bahia / Tel.:
288-8202 / e-mail: [email protected]


	
5/20/2018 UNIME. ARTIGO. CALDEIRA. COUTINHO.pdf

13/14

ffACULDADES

14

ARRIAGADA, Irma. Cambios y desigualdad en las familias
latinoamericanas. Revista de

la CEPAL, Divisin de Desarrollo Social, n.77, agosto de
2002.

BORSA, Juliane Callegaro. FEIL, Christiane Friedrich. Diferentes
definies de famliadisponvel em: acesso em: 23nov. 2010.

Constituio da Repblica Federativa do Brasilde 05/10/1988. So
Paulo: Saraiva. 19.ed. atualizada e ampliada, 1998.

DINIZ, Dbora; SANTOS, Wederson (orgs). Deficincia e Direitos
Humanos: desafios e

respostas discriminao. Braslia: Letras Livres, 2010.

DUARTE, L.F.D.1994. Horizontes do indivduo e da tica no
crepsculo da famlia.In: RIBEIRO, Ivete (org.). Famlia e Sociedade
Brasileira: Desafios nos ProcessosContemporneos. Rio de Janeiro:
Fundao Joo XXIII, 1994.

FONSECA, Cludia. Concepes de famlia e prticas de interveno: uma
contribuioantropolgica. Revista Sade e Sociedade.V. 14, n. 2, maio
ago 2005, p. 50-59.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 3. ed. Rio de Janeiro. Paz
e Terra. 1975.

IVO, Anete B. L. A Reconverso do Social - dilemas da
redistribuio no tratamentofocalizado. So Paulo em Perspectiva, So
Paulo, n. 18, v.2, 2004, p.57-67.

KUHN, Tomas. A estrutura das revolues cientficas. 7. ed. So
Paulo: Perspectiva,2003.

LAVINAS, Lena. Gasto social no Brasil: programas de transferncia
de renda versusinvestimento social. Cincia & Sade Coletiva, So
Paulo, v.12, n.6, p.1463-1476, 2007.

LAVINAS, Lena.; NICOLL, Marcelo. Atividade e Vulnerabilidade:
Quais os Arranjos

Familiares em Risco?. Revista de Cincias Sociais, Rio de
Janeiro, vol. 49, n.1, p. 67-97,2006.

MEDEIROS, Marcelo. et. al. Mudana do conceito de famlia do
Benefcio dePrestao Continuada. Ipea. Texto para discusso 1411. Rio
de Janeiro. Jul. 2009.

MIOTO, Regina Clia Tomaso. Novas propostas e velhos princpios: a
assistncia sfamlias no contexto de programas de orientao e apoio
sociofamiliar. In: SALES, M.A.; MATOS, M. C. de; LEAL, M. C.
(Orgs.) Poltica social, famlia e juventude: umaquesto de direitos.
So Paulo: Cortez, 2004.

OSBORNE, D; GAEBLER, T. Reinventando o governo: como o esprito
empreendedorest transformando o setor pblico. Braslia: Ed. MH
Comunicao, 153pp, 1995.

Faculdades UNIME Unio Metropolitana de Educao e Cultura S/C
Ltda.

Av. Luis Tarqunio Pontes, n 600, Lauro de Freitas Bahia / Tel.:
288-8202 / e-mail: [email protected]

http://www.psicologia.compt/artigos/textos/A0419.pdfhttp://www.psicologia.compt/artigos/textos/A0419.pdf
	
5/20/2018 UNIME. ARTIGO. CALDEIRA. COUTINHO.pdf

14/14

ffACULDADES

14

PETRINI, Giancarlo. Significado social da famlia. Cadernos de
Arquitetura e

Urbanismo, v.16, n.18+19, 2009.

SARTI, Cynthia Andersen. A famlia como espelho. So Paulo:
Cortez, 2005.

SPOSATI, Aldaza. Modelo Brasileiro de Proteo Social no
Contributiva:Concepes Fundantes. Braslia: Escola Nacional de
Administrao Pblica CursoGesto Pblica/MDS, 2008.

ZITKOSKI, Jaime Jos. Paulo Freire & educao. Belo Horizonte:
ed. Autntica, 2006.

Faculdades UNIME Unio Metropolitana de Educao e Cultura S/C
Ltda.

Av. Luis Tarqunio Pontes, n 600, Lauro de Freitas Bahia / Tel.:
288-8202 / e-mail: [email protected]





					
LOAD MORE                                    

            


            
                
                

                

                
                
                                

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Farmacodinâmica - Anestésicos Locais - UNIME

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Dissertação EISU Carlos Alberto Coutinho.pdf

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            EDITAL UNIME LAURO MEDICINA 2015 1

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            REGIONAL MANTIDA CURSO DISCIPLINA NOME DO … Unime... · NNE UNIME - Itabuna (FACSUL) Enfermagem Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Digestório, Endócrino e Renal ALONE OLIVEIRA

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            UNIME 2014.1 Medicina - cad. 1

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Imunodiagnóstico - Infecções Virais - Valdirene Leão Carneiro - UNIME

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Torre Caldeira Tratamento Agua Caldeira[1]

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            UNIME 2014.2 Medicina - cad. 2

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            FISIOTERAPIA NA HANSENÍASE Profª.: Fabiana Dias Unime- Saúde Pública

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Controle De Qualidade De Fitoterápicos - Milleno D. Mota - Fitoterapia - UNIME

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            UNIME 2014.1 Medicina - cad. 2

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAS/UNIME - FACULDADE …

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Regional Unidade Nome Especialidade Disciplina Professor ...unime.edu.br/SiteAssets/Paginas/Docentes/Lista de Docentes - Unime... · N/NE UNIME - Itabuna (FACSUL) Engenharia de Produção

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Psicologia Aplicada à Saúde Prof. Anderson Mendonça UNIME/Itabuna

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Maria Angélica M. Lima UNIME-Itabuna Agosto/2009 1

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            UNIME 2014.2 Medicina - cad. 1

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Transmissão Noradrenérgica - UNIME

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Unime Lauro - Desclassificados

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Mecânica Respiratória - Ciências Morfofuncionais II - Simone Cucco - UNIME

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Manual de trabalhos acadêmicos da UNIME 2011

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Culpabilidade Unime Blog 091

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            UNIME 2015 cad2 A - consultec.com.br · 1 Processo Seletivo Medicina - 2015 - 1o semestre - UNIME - 2o dia Ciências Humanas Questões de 1 a 15 Para responder a essas questões,

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Cartão de Visita do Diretor GERAL da UNIME: Kleber Fernandez

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            III Feira de Cidadania Unime

                            Lifestyle
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Regressão Linear - Unime Eng.C.N.turma A

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            II Jornal Estudantil DCE UNIME

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Caldeira Compacta 12 kW Caldeira Compacta 18 kW Caldeira 

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Storyboard pro dia não nascer feliz unime 2015

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Controle Respiratório - Ciências Morfofuncionais II - Simone Cucco - UNIME

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            As Ideias Conservadoras - João Pereira Coutinho.pdf

                            Documents
                        

                    

                                            

        

    


















    
        
            	About us
	Contact us
	Term
	DMCA
	Privacy Policy


            	English
	Français
	Español
	Deutsch



            
                

				STARTUP - SHARE TO SUCCESS

				            

        

    














