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APÊNDICE A 

Roteiros de Entrevista 

 
DIMENSÕES COORDENADORES  PROFESSORES ALUNOS 

Caracteri-
zação do 

Entrevista-
do 

1) Nome / Sexo 

2) Formação Acadêmica (Graduação, 
Especialização, Mestrado e Doutorado) 

3) Qual o curso que coordena? Há quanto tempo? 
Tempo de trabalho dedicado ao curso? 

4) Possui experiências técnicas / extra-acadêmica 
em gestão social?  Qual (is)? 

5) Além da produção acadêmica, possui produção 
técnica sobre gestão social? Qual (is)? 

6) Desde quando trabalha com o conceito 
específico de gestão social e que o levou a estudar 
este tema? 

1) Nome / Sexo  

2) Formação Acadêmica (Graduação, 
Especialização, Mestrado e Doutorado) 

3) Qual o curso que atua como docente? Há 
quanto tempo? Qual (is) disciplina(s) ministra?  
Atua como orientador?  Sobre quais temas? 

4) Atua em outro(s) curso(s)?  Qual (is)?  Qual 
(is) disciplina(s) ministra?  Atua como 
orientador?  Sobre quais temas? 

5) Desenvolve atividades de pesquisa e 
extensão sobre gestão social? Quais? 

6) Possui experiências técnicas / extra-
acadêmica em gestão social?  Qual (is)? 

7) Além da produção acadêmica, possui 
produção técnica sobre gestão social? Qual 
(is)? 

8) Desde quando trabalha com o conceito 
específico de gestão social e que o levou a 
estudar este tema? 

1) Nome / Sexo  

2) Formação Acadêmica (Graduação, 
Especialização, Mestrado e Doutorado) 

3) Qual o curso/disciplina? Há quanto 
tempo?  

4) Atua como gestor social? Fale sobre a sua 
experiência profissional. 

5) Quais os motivos que o fizeram optar por 
este curso?  

6) Além da produção acadêmica, possui 
produção técnica sobre gestão social? Qual 
(is)? 

7) Desde quando trabalha como o conceito 
específico de gestão social e que o levou a 
estudar este tema? 

 

 

Caracteri-
zação do 
Curso ou 
Disciplina 

8) Você conhece com profundidade a proposta 
pedagógica do curso? Na sua concepção, o curso 
atende aos objetivos a que se propôs?. 

9) Quais as principais inovações em termos de 
formação que o curso oferta? 

10) Quais as principais mudanças que 
ocorreram no curso desde o seu surgimento? 

9) Fale sobre a história do(s) curso(s) de 
gestão social que atua e como está 
configurado atualmente.  

10) Você conhece com profundidade a 
proposta pedagógica do curso? Na sua 
concepção, o curso atende aos objetivos a 
que se propôs?  

11) Quais as principais inovações em termos 

8) Você conhece com profundidade a 
proposta pedagógica do curso (ou plano de 
curso da disciplina)? Na sua concepção, 
atende aos objetivos a que se propôs?  

9) Quais as principais inovações em termos 
de formação que o curso/disciplina oferta?   

10) Quais as principais mudanças que 
ocorreram no curso/disciplina desde que 
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11) Qual o perfil do egresso que se pretende 
formar no curso? 

12) Quais os principais conhecimentos, 
competências e atitudes que se pretende 
desenvolver nos gestores sociais? 

13) Quais os conceitos/conteúdos que 
estruturam o curso? Como são abordados tais 
conceitos, em disciplinas ou transversalmente?  
Como é avaliado a interpretação docente e 
discente sobre tais conceitos? 

14) As práticas que podem ser consideradas de 
gestão social são motivos de investigação no 
curso? De que modo (ensino, pesquisa, 
extensão)? Aparecem com algum destaque 
especial na proposta do curso? 

15) Como ocorrem os processos de avaliação de 
ensino-aprendizagem e avaliação do curso em si? 

 

de formação que o curso oferta?   

12) Quais as principais mudanças que 
ocorreram no curso desde o seu surgimento? 

13) Qual o perfil do egresso que se pretende 
formar no curso?   

14) Quais os principais conhecimentos, 
competências e atitudes que se pretende 
desenvolver nos gestores sociais?  

15) Quais os conceitos/conteúdos que você 
trabalha no curso? Como são abordados tais 
conceitos?  Como é avaliado a interpretação 
discente sobre tais conceitos? 

 

você ingressou como aluno do curso? 

11) Como você avalia a produção do 
conhecimento no âmbito do 
curso/habilitação? Quem produz e como?  
Há algum momento / instrumento / espaço 
especial no curso para este fim? Quais os 
principais modos de produção de 
conhecimento incentivados pelo curso?  

12) Você possui alguma produção 
acadêmica/técnica publicada a partir do 
curso/disciplina?  Qual(is)? 

13) As práticas que podem ser 
consideradas de gestão social são motivos 
de investigação no curso / disciplina? De 
que modo (ensino, pesquisa, extensão)? 
Você participa (ou) de alguma? 

Conceitos e 
conteúdos 

9) Qual a sua concepção sobre gestão social?  
Esta concepção é unânime no curso/programa? 
(OBS: dependendo da resposta, debater qual 
vertente conceitual mais se aproxima: gestão 
pública, gestão de organizações que atuam na 
área social ou campo de atuação: gestão de 
territórios e interorganizações). 

10) Você considera que os conteúdos tratados 
no curso são mais instrumentais ou ideológicos? 

11) Como a formação ofertada trata a questão 
público/privado quanto à promoção e garantia dos 
direitos de cidadania?  (OBS: a partir da resposta, 
buscar explorar algumas ambiguidades e 
ambivalências com relação aos conteúdos 
desenvolvidos no curso) 

16) Qual a sua concepção sobre gestão 
social?  Esta concepção é unânime no 
curso/programa? (OBS: dependendo da 
resposta, debater qual vertente conceitual 
mais se aproxima: gestão pública, gestão de 
organizações que atuam na área social ou 
campo de atuação: gestão de territórios e 
interorganizações). 

17) Você considera que os conteúdos 
tratados no curso são mais instrumentais ou 
ideológicos?  

18) Como você trata a questão 
público/privado quanto à promoção e garantia 
dos direitos de cidadania?  (OBS: a partir da 
resposta, buscar explorar algumas 
ambiguidades e ambivalências com relação 

14) Qual a sua concepção sobre gestão 
social?   

15) Esta concepção foi adquirida no 
curso? (OBS: dependendo da resposta, 
debater qual vertente conceitual mais se 
aproxima: gestão pública, gestão de 
organizações que atuam na área social ou 
campo de atuação: gestão de territórios e 
interorganizações). 

16) Destaque os principais 
conhecimentos, competências e atitudes 
adquiridas e que vêm desenvolvendo por 
meio do curso. 

17) Quais os conceitos/conteúdos mais 
inovadores tratados no curso? Como são 



 246 

12) Como você avalia a produção do 
conhecimento no âmbito do curso? Quem produz e 
como?  Há algum momento / instrumento / espaço 
especial no curso para este fim? Quais os 
principais modos de produção de conhecimento 
incentivados pelo curso? 

aos conteúdos desenvolvidos no curso) 

19) Como você avalia a produção do 
conhecimento no âmbito do curso? Quem 
produz e como?  Há algum momento / 
instrumento / espaço especial no curso para 
este fim? Quais os principais modos de 
produção de conhecimento incentivados pelo 
curso?  

 

abordados tais conceitos?  Como é avaliado 
a interpretação docente e discente sobre tais 
conceitos? 

18) Você considera que os conteúdos 
tratados no curso são mais instrumentais ou 
ideológicos?  

19) Sua percepção sobre a questão 
público/privado quanto à promoção e 
garantia dos direitos de cidadania mudou 
desde que ingressou no curso?  Em que 
sentido? (OBS: a partir da resposta, buscar 
explorar algumas ambigüidades e 
ambivalências com relação aos conteúdos 
desenvolvidos no curso) 

 

Sugestões 

20) De modo geral, o que pode ser melhorado nos 
processos de formação em gestão social? 

21) De modo geral, como você avalia o 
conhecimento produzido e os processos de 
formação em gestão social? O que pode ser 
melhorado? Qual seria uma agenda de 
prioridades? 

20) De modo geral, o que pode ser melhorado 
nos processos de formação em gestão social? 

21) De modo geral, como você avalia o 
conhecimento produzido e os processos de 
formação em gestão social? O que pode ser 
melhorado? Qual seria uma agenda de 
prioridades? 

 

20) De modo geral, o que pode ser 
melhorado nos processos de formação em 
gestão social? 

21) De modo geral, como você avalia o 
conhecimento produzido e os processos de 
formação em gestão social? O que pode ser 
melhorado? Qual seria uma agenda de 
prioridades? 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,_________________________________________________________________

_____, RG nº _________________, fui convidado(a) a participar da pesquisa 

“Gestão Social entre o público e privado: ambiguidades e ambivalências nos 

processos de formação de gestores sociais”, realizada no âmbito do Programa de 

Estudos Pós-graduados em Serviço Social, pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), pelo doutorando Edgilson Tavares de Araújo (RG1658879 

SSP/PB), sob a orientação da Profa. Dra. Aldaíza Sposati. Estou ciente que a 

participação não é obrigatória, sendo voluntária e que a qualquer momento posso 

desistir de participar e retirar este consentimento.  Tal recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição pertinente.O 

objetivo central deste estudo é conhecer os elementos que dão 

consistência/inconsistência no conceito de gestão social pelo seu exame nos 

processos de formação de gestores sociais.  

Fui selecionado(a) para ser entrevistado (a), por s er: 

(   ) aluno(a) de curso em gestão social _________________________________________ 

(indicar curso e nível);  

(   ) aluno(a) da disciplina gestão social no curso de ________________________________ 

(indicar curso e nível); 

(   ) professor(a) de curso em gestão social ______________________________________ 

(indicar curso e nível);  

(   ) professor(a) da disciplina gestão social no curso de ____________________________ 

(indicar curso e nível); 

(   ) coordenador(a) de curso em gestão social ___________________________________ 

(indicar curso e nível). 

Autorizo ao pesquisador a:  

(      ) SIM         (       ) NÃO – Realizar entrevista semiestruturada registrando-a em áudio.   

(      ) SIM         (       ) NÃO – Transcrever e analisar a entrevista unicamente no âmbito 

desta pesquisa. 
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(      ) SIM         (       ) NÃO – Analisar materiais didáticos (plano de curso e projetos) que eu 

venha a conceder no âmbito da pesquisa. 

(      ) SIM          (       ) NÃO – Publicar/ citar meu nome e caracterização na tese de 

doutorado nas transcrições de possíveis falas e documentos produzidos por mim.  

 

Estou ciente de que o pesquisador se compromete que: os conteúdos cedidos serão 

de uso exclusivo desta pesquisa; terei minha identidade preservada; não terei ônus 

financeiro por tal participação; não receberei remuneração, pois trata-se de 

colaboração voluntária; serei livre para interromper a participação em qualquer 

momento; receberei esclarecimentos sobre dúvidas que tiver a qualquer momento 

da pesquisa; fui informado/a sobre endereços e telefones dos pesquisadores caso 

necessite utilizá-los; a enviar  versão digital da tese após a conclusão. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo livremente em participar. 

 

________________________________________, ______/______/_______ 

Local, data 

 

   

Assinatura do Entrevistado(a) / 
Pesquisado(a) 

 Edgilson Tavares de Araújo - 
Pesquisador 

Doutorando em Serviço Social (PUC-SP) 
FONE: (71) 8855.0250  / 3332.3627 

edgilson@gmail.com 
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APÊNDICE C 
 

Perfil dos professores / coordenadores entrevistado s, em ordem alfabética 
Entrevistado 

(a) Graduação Especializa-
ção Mestrado Doutorado Vínculo Institucional Temas de Interesse 1 

Andréa 
Márcia 
Santiago 
Lohmeyer 
Fuchs 

Serviço Social 
(PUC-MG)  Política Social 

(UnB) 
Política Social 
(UnB) 

Pesquisadora e professora no curso de 
graduação em Serviço Social e no Mestrado 
em Gestão Social Educação e 
Desenvolvimento Local do Centro 
Universitário UNA/MG 

Serviço Social / Educação 

Claudiani 
Waiandt 

Administração 
(Ufes)  Administração 

(Ufba) 
Administração 
(Ufba) 

Professora Adjunta da Ufba. Coordenadora 
Executiva do Mestrado em Desenvolvimento 
e Gestão Social (Ciags/Ufba) 

Gestão organizacional, reestruturação 
produtiva, estudos organizacionais, cultura 
organizacional e ensino. 

Cláudio 
Magalhães 

Comunicação 
Social (UFMG) 

Administração 
Mercadológica 
(UNA) 

Comunicação 
Social (UFMG) 

Educação 
(UFMG) 

Coordenador e Professor do Mestrado 
Profissional em Gestão Social, Educação e 
Desenvolvimento Local (UNA). 

Comunicação, educação, mídia e criança, 
tv universitária, TV pública, TV Digital, 
interatividade e novas mídias. 

Eduardo 
Davel 

Administração 
(UFES) 

  

PhD. em 
Managment 
(École des 
Hautes Études 
Commerciales 
de Montreal – 
Canadá) 

Professor Adjunto da Ufba, atua na 
graduação e pós-graduação em 
Administração e na Graduação Tecnológica 
em Gestão Pública e Gestão Social; 
Mestrado em Desenvolvimento e Gestão 
Social 

Aprendizagem, criatividade 
empreendedorismo, gerência, 
sociomaterialidade, prática, carreiras, 
cultura e emoção 

Elizabeth 
Matos Ribeiro História (Ufba)   

Ciências 
Políticas e da 
Administração 
(Universidade 
de Santiago de 
Compostela – 
Espanha) 

Professora Adjunta da Ufba. Coordenadora 
da Graduação Tecnológica em Gestão 
Pública e Gestão Social. 

Administração Política, Administração e 
Gestão Pública, Políticas Públicas e 
Políticas Sociais, Desenvolvimento 
Regional e Urbano. 

 
 
 

                                                 
1 Consideraram-se os temas de interesse citados no resumo e nas áreas de atuação citados no Currículo Lattes (CNPq). 
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Continuação - Perfil dos professores / coordenadore s entrevistados, em ordem alfabética 
 
 
Entrevistado 

(a) Graduação Especializa-
ção Mestrado Doutorado Vínculo Institucional Temas de Interesse 

Elizabeth de 
Melo Rico 

Serviço Social 
(PUC-SP)  Serviço Social 

(PUC-SP) 

Pós 
Doutoramento 
(Centro de 
Estudos 
Sociais da 
Universidade 
de Coimbra -  
Portugal) 

Ciências 
Sociais (PUC-
SP) 

Professor Assistente Doutor da PUC-SP, 
atuando na graduação em Serviço Social 

gestão de projetos sociais, políticas 
públicas,avaliação de políticas públicas, 
projetos sociais empresariais, 
responsabilidade social empresarial e 
desenvolvimento sustentável. 

Fernando 
Guilherme 
Tenório 

Administra-
ção(Instituto 
Metodista 
Bennett) 

 Educação 
(UFRJ) 

Pós-Doutorado 
em Adm. 
Pública 
(Universitat 
Autònoma de 
Barcelona)Eng
enharia de 
Produção 
(UFRJ) 

Professor Titular da Ebape/FGV; Professor 
Colaborador no Cpdoc/FGV; Colaborador na 
Universidade Regional do Noroeste Gaúcho 
(Unijui); Professor Associado da Ufba; 
Professor Visitante da Universidade Andina 
Simon Bolívar (Uasb), Quito - Equador; 
Pesquisador Visitante do Igop/UAB. 
Coordenador do Programa de Estudos em 
Gestão Social (Pegs) da Ebape/FGV. 

Administração 

Genauto 
Carvalho de 
França Filho 

Administração 
(Ufba)   Administração 

(Ufba) 

Sociologia 
(Université 
Paris Diderot - 
Paris 7) 

Professor Adjunto da Ufba na graduação e 
pós-graduação em Administração, 
Graduação Tecnológica em Gestão Pública e 
Gestão Social, Mestrado em 
Desenvolvimento e Gestão Social. 

economia solidária, associativismo, 
terceiro setor, economia popular e 
novas formas de solidariedade 

JeovaTorres 
Silva Jr. 

Administração 
(UECE)  Administração 

(Ufba)  

Professor Assistente da UFC-Cariri. 
Professor convidado da Graduação 
Tecnológica em Gestão Pública e Gestão 
Social (Ufba) 

gestão social, desenvolvimento 
territorial, economia solidária, finanças 
solidárias, associativismo, 
cooperativismo, organizações que 
atuam no campo social. 
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Continuação - Perfil dos professores / coordenadore s entrevistados, em ordem alfabética 
 
 Entre
vistado (a) Graduação Especializa-

ção Mestrado Doutorado Vínculo Institucional Temas de Interesse 

Maria Suzana 
de Souza 
Moura 

Arquitetura 
(Ufba) 

 

Planejamento 
Urbano e 
Regional 
(UFRGS) 

Administração 
(Ufba) 

Professora Adjunta da Ufba, atua na 
graduação e pós-graduaçã0 em 
Administração, Graduação Tecnológica em 
Gestão Pública e Gestão Social, Mestrado 
em Desenvolvimento e Gestão Social. Vice-
coordenadora do Ciags/Ufba 

gestão local, redes, inovações, governo 
local e economia solidária 

Mariângela 
Belfiore-
Wanderley 

Serviço Social 
(PUC-SP) 

 Serviço Social 
(PUC-SP) 

Pós-doutorado 
(L'École des 
Hautes Études 
en Sciences 
Sociales) 

Serviço Social 
(PUC-SP) 

 

Professora da Pós-graduação em Serviço 
Social (PUC-SP), onde leciona a disciplina 
Gestão Social; Coordenadora da Cedepe. 

exclusão social, assistência social, 
pobreza, políticas públicas e 
movimentos sociais, gestão social e 
avaliação 

Olda 
Andreazza 
Morbin 

Serviço Social 
(PUC-SP) 

Administração 
Pública (FGV-
SP) 

Serviço Social 
(PUC-SP) 

 
Professora Assistente Mestre da PUC-SP; 
leciona a disciplina Gestão Social I e II na 
graduação em Serviço Social. 

políticas públicas e ação profissional, do 
projeto ético-político do S.Social, as 
diretrizes curriculares e formação do 
assistente social. 

Paula Chies 
Schommer  

Administração 
(UCS) 

Administração 
Em Marketing 
(ESPM) 

Administração 
(Ufba) 

Administração 
(EAESP / FGV-
SP) 

Professora Adjunta da Udesc. Professora 
Colaboradora do Mestrado em 
Desenvolvimento e Gestão Social 
(Ciags/Ufba) 

gestão social, gestão pública, 
coprodução do bem público, 
accountability, desenvolvimento 
socioterritorial, responsabilidade social 
empresarial, investimento social privado 
e aprendizagem socioprática. 

Rosana de 
Freitas 
Boullosa 

Arquitetura e 
Urbanismo 
(Ufba) 

 

Planejamento 
Territorial 
(Università 
IUAV di 
Venezia) 

Políticas 
Públicas do 
Território 
(Università IUAV 
di Venezia) 

Professora Adjunta da Ufba, atua na 
Graduação Tecnológica em Gestão Pública 
e Gestão Social, Mestrado em 
Desenvolvimento e Gestão Social. 
Coordenadora da Residência Social 

gestão social e desenvolvimento, 
formação em gestão social, avaliação 
de políticas públicas, desenvolvimento e 
cultura, planejamento territorial  
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Continuação - Perfil dos professores / coordenadore s entrevistados, em ordem alfabética 

 
  
Entrevistado 

(a) Graduação Especializa-
ção Mestrado Doutorado Vínculo Institucional Temas de Interesse 

Rosinha 
Machado 
Carrion 

 

Ciências 
Sociais 
(UFRGS) 

Literatura e 
Língua Inglesa 
(UFRGS) 

 
Sociologia da 
Organizações 
(PUC-RS) 

Pós-doutorado 
(Universite de 
Paris I – 
Pantheon) 

Administração 
(UFRGS) 

Professora Adjunta da EA-UFRGS, atua na 
graduação e pós-graduação em 
Administração lecionando a disciplina Gestão 
Social e Desenvolvimento. Coordenadora do 
curso de Especialização em Gestão Social e 
da Residência Solidária. 

globalização, política de cooperação 
internacional, cooperação para o 
desenvolvimento de países periféricos, 
processos de construção democrática, 
movimentos sociais/organizações não 
governamentais e gestão social. 

Tânia Maria 
Diederichs 
Fischer 

Pedagogia 
(UFRGS) 

 Administração 
(UFRGS) 

Administração 
(USP) 

Professora Adjunta da EAUfba, atuando na 
Graduação Tecnológica em Gestão Pública e 
Gestão Social, Mestrado em 
Desenvolvimento e Gestão Social. 
Coordenadora do Ciags. 

organizações e inteorganizações, 
poderes locais e gestão social do 
desenvolvimento territorial. 

Valéria 
Giannella 

Planejamento 
Urbano e 
Regional ( 
Escola de 
Arquitetura de 
Veneza - Itália) 

Policies And 
Politics Of 
Environmental 
Planning  
(Un of East 
Anglia) 

 

Pós-Doutorado 
(CIAGS/UFBA) 

Políticas 
Públicas do 
Território 
(Università 
IUAV di 
Venezia) 

Professora Adjunta da UFC-Cariri, atuando 
no Bacharelado em Administração Pública: 
Gestão Pública e Gestão Social, Mestrado 
em Administração.  

metodologias integrativas para a gestão 
social, gestão social, arte-educação, 
idealização de eventos para o 
tratamento coletivo de problemas 
públicos 

  
   

FONTE: Elaboração própria a partir de informações fornecidas das entrevistas e no Currículo Lattes (CNPq) 
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Perfil dos Alunos entrevistados, em ordem alfabétic a 
    

Entrevistado 
(a) Graduação Especialização Mestrado Vínculo Institucional Temas de Interesse 2 

Cíntia 
Becker Administração (Ufba) 

 

 

Aluna do Mestrado em 
Desenvolvimento e Gestão 
Social (Ciags/Ufba) 

Gestora de 
Responsabilidade Social 
(Sesi - BA) 

 

elaboração, gestão e monitoramento 
de projetos de desenvolvimento social 
e de cooperação internacional; 
liderança de equipe; coordenação de 
eventos, fóruns e seminários; 
habilidade de adaptação a novas 
culturas e de comunicação. 

Ana Clara 
Barros 

Administração 
(Ebape/FGV) – em 
andamento 

 

 

Bolsista do PEGS 
(Ebape/FGV) 

Aluna da disciplina Gestão 
Social 

OBS: Currículo Lattes não localizado 

Anderson 
Felisberto 
Dias 

Ciências da 
Administração (UFSC) 

Turismo (FGV-RJ) 
Administração 
(UFSC)   

Doutorando Eaesp/FGV e 
integrante do Programa de 
Estudos em Gestão Social 
(Pegs). 

Administração de Empresas, 
Administração Pública, Gestão Social. 

Andréa 
Barreto Psicologia (PUC-MG) 

 Gestão Social, 
Educação, 
Desenvolvimento 
Local (UNA-MG) – 
em andamento 

Mestranda da UNA-MG OBS: Currículo Lattes não localizado 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Consideraram-se os temas de interesse citados no resumo e nas áreas de atuação citados no Currículo Lattes (CNPq). 
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Continuação - Perfil dos Alunos entrevistados em or dem alfabética 

    
Entrevistado 

(a) Graduação Especialização Mestrado Vínculo Institucional Temas de Interesse 

Célio 
Augusto 
Raydan 
Rocha 

Serviço Social (PUC-MG) 

Gerência de 
Assistência Social 
(Fundação João 
Pinheiro) 

Gestão Social, 
Educação, 
Desenvolvimento 
Local (UNA-MG) – 
em andamento 

Mestrando da UNA-MG, 
Professor da graduação em 
Serviço Social (UNA-MG). 
Analista de Políticas Públicas 
da Prefeitura de Belo 
Horizonte – MG 

Serviço Social da Assistência Social. 

Fabiane 
Aparecida 
Moreno 
Gomes 

Serviço Social (PUC-SP) 

Gerenciamento de 
Políticas Sociais.  
(Université Pierre-
Mendès-France - 
Grenoble II) 

Serviço Social 
(PUC-SP) – em 
andamento 

Mestranda em Serviço Social 
(PUC-SP), cursando a 
disciplina Gestão Social. 

Assistente Social da Prefeitura 
Municipal de São Paulo 

Serviço Social. Assistência Social. 

Iago Itã de 
Almeida 
Pereira 

Gestão Pública e Gestão 
Social (Ufba) – em 
andamento 

 

 

Graduando em Gestão Pública 
e Gestão Social (Ciags/Ufba) – 
turma 2 

Bolsista de Iniciação Científica 

Administração 

Janaina 
Macke 

Engenharia Civil 
(UFRGS) 

 Engenharia de 
Produção 
(UFRGS) 

Pesquisadora do Nipets 
(UFRGS) Professora da 
Universidade Caxias do Sul. 

capital social, responsabilidade 
social corporativa, redes de 
colaboração. 

Lídia 
Rafaela 
Barbosa dos 
Santos 

Gestão Pública e Gestão 
Social (Ufba) – em 
andamento 

 

 

Graduando em Gestão Pública 
e Gestão Social 
(CIAGS/UFBA) – turma 3 
Bolsista Fapex. Voluntária 
plena na Organização de 
Criação de Valores Humanos 
(BSGI). 

Gestão, gestão social. 
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Continuação - Perfil dos Alunos entrevistados em or dem alfabética 
 

Entrevistado 
(a) 

Graduação Especialização Mestrado Vínculo Institucional Temas de Interesse 

Lívia Ribeiro Serviço Social (PUC-SP) 
– em andamento 

 

 

Aluna da disciplina Gestão 
Social na Graduação em Serviço 
Social (PUC-SP) 

Estagiária da Fundação 
Comosipe 

OBS: Currículo Lattes não 
localizado 

Lygia Zamali 
Fernandes 

Serviço Social (PUC-SP) 
– em andamento 

 

 

Aluna da disciplina Gestão 
Social na Graduação em Serviço 
Social (PUC-SP) 

Estagiária da Prefeitura 
Municipal de Osasco 

OBS: Não informada 

Marcio 
André Leal 
Bauer 

Administração (UFRGS) 

Gestão 
Empresarial 
(UFRGS) 

Administração 
(UFRGS) 

Doutorando em Administração 
(UFRGS), pesquisador do Nipets 

Professor da UFRGS 

identidade, organizações sociais, 
solidariedade, autogestão, gestão 
social, associativismo. 

Marlos 
André 
Pereira de 
Jesus 

Gestão Pública e Gestão 
Social (Ufba) – em 
andamento 

 

 

Graduando em Gestão Pública e 
Gestão Social (Ciags/Ufba) – 
turma 2 

Bolsista de Iniciação Científica 

Terceiro Setor, Economia 
Solidária, Desenvolvimento 
Sustentável 

Walter de 
Oliveira 
Pinto Júnior 

Gestão Pública e Gestão 
Social (Ufba) – em 
andamento 

 

 

Graduando em Gestão Pública e 
Gestão Social (Ciags/Ufba) – 
turma 1 

Chefe do Setor Administrativo da 
Superintendência de Política 
para as Mulheres, Governo do 
Estado da Bahia 

Políticas Públicas e Sociais, 
Desenvolvimento de Territórios, 
Gestão de Projetos, Avaliação de 
Políticas Públicas e Estudos de 
Gênero 

FONTE: Elaboração própria a partir de informações fornecidas das entrevistas e no Currículo Lattes (CNPq) 
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ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metamorfose de Narciso, Salvador Dali (1937) 
FONTE: www.fotos.org  Acesso em 20 jan. 2010 
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Cisnes refletindo elefantes, Salvador Dali (1937) 
FONTE: www.fotos.org  Acesso em: 20 jan 2010 


