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INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO DE TEXTO

 
Definição Geral
Embora correlacionados, esses conceitos se distinguem, 

pois sempre que compreendemos adequadamente um texto e o 
objetivo de sua mensagem, chegamos à interpretação, que nada 
mais é do que as conclusões específicas.

Exemplificando, sempre que nos é exigida a compreensão 
de uma questão em uma avaliação, a resposta será localizada no 
próprio texto, posteriormente, ocorre a interpretação, que é a 
leitura e a conclusão fundamentada em nossos conhecimentos 
prévios.

Compreensão de Textos
Resumidamente, a compreensão textual consiste na análise 

do que está explícito no texto, ou seja, na identificação da 
mensagem. É assimilar (uma devida coisa) intelectualmente, 
fazendo uso da capacidade de entender, atinar, perceber, 
compreender. 

Compreender um texto é captar, de forma objetiva, a 
mensagem transmitida por ele. Portanto, a compreensão textual 
envolve a decodificação da mensagem que é feita pelo leitor.

Por exemplo, ao ouvirmos uma notícia, automaticamente 
compreendemos a mensagem transmitida por ela, assim como o 
seu propósito comunicativo, que é informar o ouvinte sobre um 
determinado evento.

Interpretação de Textos
É o entendimento relacionado ao conteúdo, ou melhor, 

os resultados aos quais chegamos por meio da associação das 
ideias e, em razão disso, sobressai ao texto. Resumidamente, 
interpretar é decodificar o sentido de um texto por indução.

A interpretação de textos compreende a habilidade de se 
chegar a conclusões específicas após a leitura de algum tipo de 
texto, seja ele escrito, oral ou visual.

Grande parte da bagagem interpretativa do leitor é 
resultado da leitura, integrando um conhecimento que foi sendo 
assimilado ao longo da vida. Dessa forma, a interpretação de 
texto é subjetiva, podendo ser diferente entre leitores.

Exemplo de compreensão e interpretação de textos
Para compreender melhor a compreensão e interpretação 

de textos, analise a questão abaixo, que aborda os dois conceitos 
em um texto misto (verbal e visual):

FGV > SEDUC/PE > Agente de Apoio ao Desenvolvimento 
Escolar Especial > 2015

Português > Compreensão e interpretação de textos

LÍNGUA PORTUGUESA

A imagem a seguir ilustra uma campanha pela inclusão 
social.

“A Constituição garante o direito à educação para todos e a 
inclusão surge para garantir esse direito também aos alunos com 
deficiências de toda ordem, permanentes ou temporárias, mais 
ou menos severas.”

A partir do fragmento acima, assinale a afirmativa incorreta.
(A) A inclusão social é garantida pela Constituição Federal 

de 1988.
(B) As leis que garantem direitos podem ser mais ou menos 

severas.
(C) O direito à educação abrange todas as pessoas, 

deficientes ou não.
(D) Os deficientes temporários ou permanentes devem ser 

incluídos socialmente.
(E) “Educação para todos” inclui também os deficientes.

Resolução:
Em “A” – Errado: o texto é sobre direito à educação, incluindo 

as pessoas com deficiência, ou seja, inclusão de pessoas na 
sociedade. 

Em “B” – Certo: o complemento “mais ou menos severas” se 
refere à “deficiências de toda ordem”, não às leis. 

Em “C” – Errado: o advérbio “também”, nesse caso, indica a 
inclusão/adição das pessoas portadoras de deficiência ao direito 
à educação, além das que não apresentam essas condições.

Em “D” – Errado: além de mencionar “deficiências de 
toda ordem”, o texto destaca que podem ser “permanentes ou 
temporárias”.

Em “E” – Errado: este é o tema do texto, a inclusão dos 
deficientes. 

Resposta: Letra B.
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ANÁLISE E A INTERPRETAÇÃO DO TEXTO SEGUNDO O 
GÊNERO EM QUE SE INSCREVE 

Compreender um texto nada mais é do que analisar e 
decodificar o que de fato está escrito, seja das frases ou de 
ideias presentes. Além disso, interpretar um texto, está ligado às 
conclusões que se pode chegar ao conectar as ideias do texto 
com a realidade.

A compreensão básica do texto permite o entendimento de 
todo e qualquer texto ou discurso, com base na ideia transmitida 
pelo conteúdo. Ademais, compreender relações semânticas é 
uma competência imprescindível no mercado de trabalho e nos 
estudos.

A interpretação de texto envolve explorar várias facetas, 
desde a compreensão básica do que está escrito até as análises 
mais profundas sobre significados, intenções e contextos culturais. 
No entanto, Quando não se sabe interpretar corretamente 
um texto pode-se criar vários problemas, afetando não só o 
desenvolvimento profissional, mas também o desenvolvimento 
pessoal.

Busca de sentidos
Para a busca de sentidos do texto, pode-se extrair os 

tópicos frasais presentes em cada parágrafo. Isso auxiliará na 
compreensão do conteúdo exposto, uma vez que é ali que se 
estabelecem as relações hierárquicas do pensamento defendido, 
seja retomando ideias já citadas ou apresentando novos 
conceitos.

Por fim, concentre-se nas ideias que realmente foram 
explicitadas pelo autor. Textos argumentativos não costumam 
conceder espaço para divagações ou hipóteses, supostamente 
contidas nas entrelinhas. Deve-se atentar às ideias do autor, 
o que não implica em ficar preso à superfície do texto, mas é 
fundamental que não se criem suposições vagas e inespecíficas.

Importância da interpretação
A prática da leitura, seja por prazer, para estudar ou para 

se informar, aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio 
e a interpretação. Ademais, a leitura, além de favorecer o 
aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita.

Uma interpretação de texto assertiva depende de inúmeros 
fatores. Muitas vezes, apressados, descuidamo-nos dos detalhes 
presentes em um texto, achamos que apenas uma leitura já se 
faz suficiente. Interpretar exige paciência e, por isso, sempre 
releia o texto, pois a segunda leitura pode apresentar aspectos 
surpreendentes que não foram observados previamente. 

Para auxiliar na busca de sentidos do texto, pode-se também 
retirar dele os tópicos frasais presentes em cada parágrafo, 
isso certamente auxiliará na apreensão do conteúdo exposto. 
Lembre-se de que os parágrafos não estão organizados, pelo 
menos em um bom texto, de maneira aleatória, se estão no lugar 
que estão, é porque ali se fazem necessários, estabelecendo uma 
relação hierárquica do pensamento defendido; retomando ideias 
já citadas ou apresentando novos conceitos.

Concentre-se nas ideias que de fato foram explicitadas pelo 
autor: os textos argumentativos não costumam conceder espaço 
para divagações ou hipóteses, supostamente contidas nas 
entrelinhas. Devemos nos ater às ideias do autor, isso não quer 

dizer que você precise ficar preso na superfície do texto, mas 
é fundamental que não criemos, à revelia do autor, suposições 
vagas e inespecíficas. 

Ler com atenção é um exercício que deve ser praticado 
à exaustão, assim como uma técnica, que fará de nós leitores 
proficientes.

Diferença entre compreensão e interpretação
A compreensão de um texto envolve realizar uma análise 

objetiva do seu conteúdo para verificar o que está explicitamente 
escrito nele. Por outro lado, a interpretação vai além, relacionando 
as ideias do texto com a realidade. Nesse processo, o leitor extrai 
conclusões subjetivas a partir da leitura.

ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DOS TEXTOS

A organização estrutural de um texto é fundamental para 
garantir clareza, coerência e coesão na comunicação de ideias. A 
estrutura adequada permite que o leitor compreenda facilmente 
o conteúdo e acompanhe o desenvolvimento das ideias. Abaixo 
estão os principais elementos da organização estrutural dos tex-
tos e como aplicá-los:

- Introdução

Função:
- Apresentar o tema do texto.
- Contextualizar o assunto.
- Estabelecer o objetivo ou tese do texto.

Elementos:
- Abertura: Uma introdução atraente que capture o interesse 

do leitor, como uma citação, uma pergunta ou uma breve narra-
tiva.

  - Exemplo: “Você sabia que mais de 80% dos adultos sofrem 
de estresse em algum momento da vida?”

- Contextualização: Fornecer o contexto necessário para en-
tender o tema.

  - Exemplo: “No mundo moderno, a pressão por desempe-
nho e as demandas da vida cotidiana têm contribuído para níveis 
crescentes de estresse.”

- Tese ou Objetivo: Declarar a principal ideia ou propósito 
do texto.

  - Exemplo: “Este artigo explora as principais causas do es-
tresse e oferece estratégias eficazes para seu gerenciamento.”

- Desenvolvimento

Função:
- Explorar e desenvolver o tema proposto.
- Apresentar argumentos, evidências e exemplos.
- Organizar as ideias de forma lógica e sequencial.

Elementos:
- Parágrafos: Cada parágrafo deve abordar um ponto espe-

cífico relacionado à tese. Deve começar com uma frase tópico, 
seguir com explicações e exemplos, e concluir com uma frase de 
fechamento.
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  - Frase Tópico: Introduz a ideia principal do parágrafo.
 - Exemplo: “Uma das principais causas do estresse é a sobre-

carga de trabalho.”
  - Desenvolvimento: Expõe detalhes, evidências e exemplos 

que sustentam a ideia.
 - Exemplo: “Pesquisas mostram que longas jornadas de tra-

balho e a falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal au-
mentam significativamente os níveis de estresse.”

  - Frase de Fechamento: Resume o ponto principal do pará-
grafo e liga-o à ideia geral do texto.

 - Exemplo: “Portanto, é crucial que as empresas implemen-
tem políticas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal para 
reduzir o estresse entre seus funcionários.”

- Sequência Lógica: Organizar os parágrafos e ideias de forma 
que fluam naturalmente, utilizando transições eficazes.

  - Exemplo: “Além da sobrecarga de trabalho, outro fator 
importante a considerar é a falta de suporte social.”

- Conclusão

Função:
- Resumir os principais pontos discutidos no texto.
- Reafirmar a tese ou propósito.
- Oferecer uma reflexão final ou sugestão para ação.

Elementos:
- Resumo dos Pontos Principais: Revisar as ideias principais 

apresentadas no desenvolvimento.
  - Exemplo: “Em resumo, as principais causas do estresse 

incluem a sobrecarga de trabalho e a falta de suporte social.”
- Reafirmação da Tese: Reiterar a principal ideia ou propósito 

do texto à luz das evidências apresentadas.
  - Exemplo: “Como demonstrado, é evidente que o gerencia-

mento eficaz do estresse é essencial para a saúde e o bem-estar.”
- Reflexão Final ou Sugestão: Oferecer uma conclusão refle-

xiva ou uma sugestão de ação para o leitor.
  - Exemplo: “Portanto, adotar técnicas de gerenciamento de 

estresse pode melhorar significativamente a qualidade de vida.”

-  Elementos Adicionais

Função:
- Complementar o texto e fornecer suporte adicional.

Elementos:
- Título: Deve refletir o conteúdo e chamar a atenção do lei-

tor.
  - Exemplo: “Como Gerenciar o Estresse: Causas e Soluções.”
- Subtítulos: Organizam o texto em seções e facilitam a na-

vegação.
  - Exemplo: “Causas do Estresse” e “Estratégias para Geren-

ciamento.”
- Introdução e Conclusão de Seções: As seções intermediá-

rias devem começar com uma introdução clara e terminar com 
uma conclusão ou transição para a próxima seção.

- Referências e Citações: Oferecer evidências e fontes para 
apoiar os argumentos e dar credibilidade ao texto.

  - Exemplo: “De acordo com Smith (2023),...”

-  Coesão e Coerência

Coesão:
- Uso de Conectores: Palavras e frases que ajudam a ligar 

ideias e parágrafos, como “além disso”, “por outro lado”, “por 
exemplo”.

  - Exemplo: “Além disso, estudos mostram que o estresse 
crônico pode levar a problemas de saúde graves.”

Coerência:
- Consistência Temática: As ideias devem estar logicamente 

conectadas e seguir uma linha de raciocínio clara.
  - Exemplo: Manter o foco na discussão sobre estresse e evi-

tar desvios para temas não relacionados.

 Exemplos Práticos

1. Artigo Acadêmico:
- Introdução: Apresenta o problema de pesquisa, os objeti-

vos do estudo e a hipótese.
- Desenvolvimento: Dividido em seções como revisão de lite-

ratura, metodologia, resultados e discussão.
- Conclusão: Resume os achados e sugere implicações ou di-

reções para futuras pesquisas.

2. Texto Informativo:
- Introdução: Introduz o tema e a importância da informa-

ção.
- Desenvolvimento: Expõe informações e dados em parágra-

fos temáticos.
- Conclusão: Resume as principais informações e oferece 

uma visão geral.

3. Carta Formal:
- Introdução: Saudação formal e introdução do motivo da 

carta.
- Desenvolvimento: Detalhamento do assunto ou pedido.
- Conclusão: Resumo e agradecimento, seguido de uma as-

sinatura formal.

 Conclusão
A organização estrutural dos textos é essencial para a comu-

nicação eficaz e a compreensão clara das ideias. Seguir uma es-
trutura organizada—com uma introdução clara, desenvolvimen-
to lógico e uma conclusão coesa—ajuda a criar textos que são 
não apenas informativos, mas também agradáveis e fáceis de ler. 
A coesão e a coerência garantem que o texto seja fluente e que 
as ideias estejam bem conectadas.

MARCAS DE TEXTUALIDADE: COESÃO, COERÊNCIA E IN-
TERTEXTUALIDADE

— Definições e diferenciação
Coesão e coerência são dois conceitos distintos, tanto que 

um texto coeso pode ser incoerente, e vice-versa. O que existe 
em comum entre os dois é o fato de constituírem mecanismos 
fundamentais para uma produção textual satisfatória. 
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Resumidamente, a coesão textual se volta para as questões 
gramaticais, isto é, na articulação interna do texto. Já a coerência 
textual tem seu foco na articulação externa da mensagem.  

— Coesão Textual
Consiste no efeito da ordenação e do emprego adequado 

das palavras que proporcionam a ligação entre frases, períodos e 
parágrafos de um texto. A coesão auxilia na sua organização e se 
realiza por meio de palavras denominadas conectivos. 

As técnicas de coesão
A coesão pode ser obtida por meio de dois mecanismos 

principais, a anáfora e a catáfora. Por estarem relacionados 
à mensagem expressa no texto, esses recursos classificam-se 
como endofóricas. Enquanto a anáfora retoma um componente, 
a catáfora o antecipa, contribuindo com a ligação e a harmonia 
textual. 

 
As regras de coesão 
Para que se garanta a coerência textual, é necessário que as 

regras relacionadas abaixo sejam seguidas.

Referência 
– Pessoal: emprego de pronomes pessoais e possessivos. 
Exemplo: 
«Ana e Sara foram promovidas. Elas serão gerentes de 

departamento.” Aqui, tem-se uma referência pessoal anafórica 
(retoma termo já mencionado). 

– Comparativa: emprego de comparações com base em 
semelhanças. 

Exemplo: 
“Mais um dia como os outros…”. Temos uma referência 

comparativa endofórica. 

– Demonstrativa: emprego de advérbios e pronomes 
demonstrativos. 

Exemplo: 
“Inclua todos os nomes na lista, menos este: Fred da Silva.” 

Temos uma referência demonstrativa catafórica. 

– Substituição: consiste em substituir um elemento, quer 
seja nome, verbo ou frase, por outro, para que ele não seja 
repetido. 

Analise o exemplo: 
“Iremos ao banco esta tarde, elas foram pela manhã.” 

Perceba que a diferença entre a referência e a substituição 
é evidente principalmente no fato de que a substituição adiciona 
ao texto uma informação nova. No exemplo usado para a 
referência, o pronome pessoal retoma as pessoas “Ana e Sara”, 
sem acrescentar quaisquer informações ao texto. 

– Elipse: trata-se da omissão de um componente textual 
– nominal, verbal ou frasal – por meio da figura denominando 
eclipse. 

Exemplo: 
“Preciso falar com Ana. Você a viu?” Aqui, é o contexto que 

proporciona o entendimento da segunda oração, pois o leitor fica 
ciente de que o locutor está procurando por Ana.   

– Conjunção: é o termo que estabelece ligação entre as 
orações. 

Exemplo: 
“Embora eu não saiba os detalhes, sei que um acidente 

aconteceu.” Conjunção concessiva.  

– Coesão lexical: consiste no emprego de palavras que 
fazem parte de um mesmo campo lexical ou que carregam 
sentido aproximado. É o caso dos nomes genéricos, sinônimos, 
hiperônimos, entre outros. 

Exemplo: 
“Aquele hospital público vive lotado. A instituição não está 

dando conta da demanda populacional.” 

— Coerência Textual 
A Coerência é a relação de sentido entre as ideias de um texto 

que se origina da sua argumentação – consequência decorrente 
dos saberes conhecimentos do emissor da mensagem. Um 
texto redundante e contraditório, ou cujas ideias introduzidas 
não apresentam conclusão, é um texto incoerente. A falta de 
coerência prejudica a fluência da leitura e a clareza do discurso. 
Isso quer dizer que a falta de coerência não consiste apenas 
na ignorância por parte dos interlocutores com relação a um 
determinado assunto, mas da emissão de ideias contrárias e do 
mal uso dos tempos verbais. 

Observe os exemplos:  
“A apresentação está finalizada, mas a estou concluindo até 

o momento.” Aqui, temos um processo verbal acabado e um 
inacabado. 

“Sou vegana e só como ovos com gema mole.” Os veganos 
não consomem produtos de origem animal.  

Princípios Básicos da Coerência 
– Relevância: as ideias têm que estar relacionadas.
– Não Contradição: as ideias não podem se contradizer.
– Não Tautologia: as ideias não podem ser redundantes. 

Fatores de Coerência 
– As inferências: se partimos do pressuposto que os 

interlocutores partilham do mesmo conhecimento, as inferências 
podem simplificar as informações. 

Exemplo: 
“Sempre que for ligar os equipamentos, não se esqueça de 

que voltagem da lavadora é 220w”. 

Aqui, emissor e receptor compartilham do conhecimento de 
que existe um local adequado para ligar determinado aparelho.  

– O conhecimento de mundo: todos nós temos uma bagagem 
de saberes adquirida ao longo da vida e que é arquivada na nossa 
memória. Esses conhecimentos podem ser os chamados scripts 
(roteiros, tal como normas de etiqueta), planos (planejar algo 
com um objetivo, tal como jogar um jogo), esquemas (planos 
de funcionamento, como a rotina diária: acordar, tomar café da 
manhã, sair para o trabalho/escola), frames (rótulos), etc. 
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PRINCIPAIS DESAFIOS AMBIENTAIS NO BRASIL E NO 
MUNDO: DESMATAMENTO, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E 
PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

O desmatamento e seus impactos 
O desmatamento é um dos principais desafios ambientais 

enfrentados pelo Brasil e pelo mundo. A destruição das florestas 
compromete a biodiversidade, intensifica as mudanças climáti-
cas e afeta diretamente a qualidade de vida das populações. Nes-
te tópico, vamos abordar as principais causas do desmatamento, 
suas consequências e discutir o caso específico da Amazônia, que 
representa uma das regiões mais críticas do planeta. 

▸ Causas do desmatamento 
O desmatamento pode ser causado por diversos fatores, 

sendo os principais: 

 Expansão agropecuária:
A agropecuária é a principal causa do desmatamento, es-

pecialmente no Brasil. A conversão de florestas em áreas de 
pastagem para o gado e o cultivo de grãos, como soja e milho, 
impulsiona a derrubada da vegetação nativa. Segundo dados do 
MapBiomas, aproximadamente 90% da vegetação desmatada na 
Amazônia é convertida para uso agropecuário. 

 Exploração madeireira: 
A extração ilegal de madeira é outra grande ameaça às flo-

restas. Árvores de alto valor comercial, como mogno e ipê, são 
frequentemente derrubadas sem controle. Esse processo, além 
de degradar o ecossistema, abre caminho para a ocupação irre-
gular e a conversão da floresta em áreas de pastagem ou cultivo. 

 Expansão urbana e infraestrutura: 
O crescimento das cidades e a construção de rodovias, hi-

drelétricas e outras infraestruturas também contribuem para o 
desmatamento. A abertura de estradas facilita o acesso a áreas 
preservadas, tornando-as vulneráveis a invasões e exploração 
ilegal. 

Queimadas e desmatamento ilegal: 
Muitas áreas desmatadas são posteriormente queimadas 

para “limpeza” do terreno. Essas queimadas não só destroem a 
vegetação, mas também liberam grandes quantidades de gases 
de efeito estufa na atmosfera, agravando o aquecimento global. 
Em períodos de seca, o fogo pode se alastrar descontroladamen-
te, destruindo áreas ainda não exploradas. 
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▸ Consequências ambientais do desmatamento 
O desmatamento tem impactos devastadores para o meio 

ambiente e para a sociedade. Entre os principais efeitos, desta-
cam-se: 

 Perda da biodiversidade: 
As florestas tropicais, como a Amazônia e a Mata Atlântica, 

abrigam uma enorme variedade de espécies vegetais e animais. 
A destruição desses ecossistemas resulta na extinção de diversas 
espécies, muitas das quais ainda não foram sequer descobertas 
pela ciência. A perda da biodiversidade afeta toda a cadeia ali-
mentar e pode ter impactos imprevisíveis para o equilíbrio eco-
lógico. 

Alterações no clima e no ciclo hidrológico: 
As florestas desempenham um papel fundamental na regu-

lação do clima e no ciclo da água. A Amazônia, por exemplo, con-
tribui para a formação de chuvas em várias regiões do Brasil. O 
desmatamento reduz a evapotranspiração, diminuindo as chuvas 
e provocando secas prolongadas, especialmente no Centro-Oes-
te e Sudeste do país. 

 Aumento das emissões de gases do efeito estufa: 
A queima de florestas libera grandes quantidades de dióxido 

de carbono (CO₂) na atmosfera. Esse processo acelera o aque-
cimento global e contribui para as mudanças climáticas. Além 
disso, a degradação do solo reduz a capacidade da vegetação de 
capturar carbono, agravando ainda mais o problema. 

Erosão e degradação do solo: 
A retirada da cobertura vegetal deixa o solo exposto à ação 

das chuvas e dos ventos, tornando-o mais suscetível à erosão. 
Com o tempo, a fertilidade do solo diminui, afetando a produti-
vidade agrícola e aumentando o risco de desertificação em algu-
mas regiões. 

▸ O caso da Amazônia: situação atual e desafios 
A Floresta Amazônica é um dos ecossistemas mais ricos do 

planeta, mas também um dos mais ameaçados. Nos últimos 
anos, o desmatamento na região tem atingido níveis alarmantes, 
impulsionado por atividades ilegais e pelo avanço da fronteira 
agropecuária. 

 Números do desmatamento na Amazônia: 
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), o desmatamento na Amazônia brasileira tem aumentado 
significativamente. Entre agosto de 2021 e julho de 2022, foram 
desmatados aproximadamente 1500 km² de floresta – uma área 
maior do que muitas cidades do mundo. 
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 Principais desafios na proteção da Amazônia: 
A preservação da Amazônia enfrenta desafios complexos, 

como: 
▪ Fiscalização insuficiente: A falta de recursos e pessoal para 

monitoramento dificulta o combate às práticas ilegais. 
▪ Conflitos fundiários: Disputas por terras entre indígenas, 

agricultores e garimpeiros contribuem para a degradação am-
biental. 

▪ Políticas públicas inconsistentes: Mudanças nas políticas 
ambientais podem favorecer o desmatamento ou a proteção da 
floresta, dependendo do contexto político. 

 Possíveis soluções para frear o desmatamento: 
Para combater o desmatamento, são necessárias estratégias 

eficazes e coordenadas, tais como: 
▪ Fortalecimento da fiscalização ambiental: O aumento da 

presença de órgãos como o IBAMA e ICMBio pode coibir ativida-
des ilegais. 

▪ Incentivos à economia sustentável: Alternativas como o 
manejo florestal sustentável e a bioeconomia podem gerar renda 
sem destruir a floresta. 

▪ Apoio a comunidades tradicionais: Povos indígenas e ribei-
rinhos desempenham um papel crucial na preservação da Ama-
zônia e devem ser protegidos. 

O desmatamento é um problema global que afeta direta-
mente o clima, a biodiversidade e a qualidade de vida das popu-
lações. No Brasil, a situação é especialmente crítica na Amazônia, 
onde a destruição florestal tem avançado de forma preocupante. 
Enfrentar esse desafio exige um esforço conjunto entre gover-
nos, empresas e sociedade civil, por meio de fiscalização rigo-
rosa, políticas públicas eficazes e incentivos à economia susten-
tável. Somente com ações coordenadas será possível garantir a 
preservação das florestas para as futuras gerações.

Mudanças climáticas e seus efeitos no planeta 
As mudanças climáticas representam um dos maiores desa-

fios ambientais do século XXI. O aumento da temperatura global, 
a intensificação de eventos climáticos extremos e as alterações 
nos ecossistemas afetam a vida no planeta de diversas formas. 
Neste tópico, discutiremos as principais causas das mudanças cli-
máticas, seus impactos ambientais e sociais, além das políticas 
globais para mitigar esse problema. 

▸ O que são mudanças climáticas? 
Mudanças climáticas referem-se a variações significativas e 

de longo prazo nas condições meteorológicas da Terra. Embora 
o clima do planeta tenha mudado naturalmente ao longo de mi-
lhões de anos, as atividades humanas têm acelerado esse proces-
so de maneira preocupante. 

 Causas naturais das mudanças climáticas: 
Ao longo da história, a Terra passou por diferentes períodos 

climáticos devido a fatores naturais, como: 
▪ Variações na órbita terrestre (Ciclos de Milankovitch), que 

influenciam a quantidade de radiação solar recebida. 
▪ Atividade vulcânica, que pode liberar grandes quantidades 

de gases e partículas na atmosfera, resfriando ou aquecendo o 
planeta. 

▪ Mudanças na radiação solar, que podem alterar a tempe-
ratura global. 

 Causas antropogênicas (humanas) das mudanças climáti-
cas: 

A partir da Revolução Industrial, as atividades humanas pas-
saram a emitir grandes quantidades de gases de efeito estufa 
(GEE), intensificando o aquecimento global. As principais fontes 
desses gases são: 

▪ Queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás 
natural): usada para geração de energia, transporte e indústrias. 

▪ Desmatamento e queimadas: reduzem a capacidade das 
florestas de absorver CO₂ e liberam carbono armazenado na ve-
getação. 

▪ Atividade agropecuária: libera metano (CH₄) e óxido nitro-
so (N₂O), dois gases com alto potencial de aquecimento global. 

Os gases de efeito estufa retêm o calor na atmosfera, im-
pedindo que ele seja dissipado para o espaço. Isso resulta no 
aumento das temperaturas globais e em diversas alterações cli-
máticas. 

▸ Consequências das mudanças climáticas 
O aquecimento global já provoca transformações profundas 

nos ecossistemas e na vida das populações humanas. Entre os 
principais efeitos, destacam-se: 

Aumento das temperaturas globais: 
A temperatura média global já aumentou aproximadamente 

1,1°C desde a era pré-industrial. Esse aquecimento tem consequ-
ências graves, como: 

▪ Maior incidência de ondas de calor, que afetam a saúde 
humana e a produtividade agrícola. 

▪ Derretimento de geleiras e calotas polares, contribuindo 
para a elevação do nível do mar. 

 Eventos climáticos extremos: 
A intensificação de fenômenos naturais tem sido observada 

em várias partes do mundo, incluindo: 
▪ Furacões e tempestades mais intensas devido ao aumento 

da temperatura dos oceanos. 
▪ Secas prolongadas, afetando a produção de alimentos e o 

abastecimento de água. 
▪ Chuvas torrenciais e enchentes, causando deslizamentos 

de terra e prejuízos econômicos. 

Elevação do nível do mar e impacto em áreas costeiras: 
Com o derretimento das geleiras e a expansão térmica da 

água dos oceanos, o nível do mar tem subido de maneira acelera-
da. Isso ameaça populações que vivem em áreas costeiras, como: 

▪ Cidades litorâneas podem ser inundadas, forçando a migra-
ção de milhões de pessoas. 

▪ Pequenos países-ilhas, como Maldivas e Tuvalu, correm ris-
co de desaparecer. 

Impactos na biodiversidade: 
As mudanças climáticas afetam diretamente os ecossiste-

mas, levando à extinção de diversas espécies. Alguns exemplos 
incluem: 

▪ Branqueamento de corais, causado pelo aumento da tem-
peratura dos oceanos. 
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▪ Alteração nos padrões de migração de aves e mamíferos, 
dificultando a reprodução e alimentação de várias espécies. 

Impactos na saúde humana: 
As mudanças climáticas também influenciam a saúde global, 

provocando: 
▪ Aumento de doenças respiratórias devido à poluição e 

queimadas. 
▪ Propagação de doenças tropicais (como dengue e malária), 

pois os mosquitos vetores expandem suas áreas de ocorrência. 
▪ Problemas de segurança alimentar, com a redução da pro-

dutividade agrícola devido à seca e ao calor excessivo. 

▸ Políticas e ações para mitigar as mudanças climáticas 
O combate às mudanças climáticas exige ações coordenadas 

em nível global, nacional e local. Diversos acordos internacionais 
e políticas públicas têm sido adotados para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa e minimizar os impactos do aquecimen-
to global. 

Acordos internacionais: 
Os principais tratados e compromissos globais incluem: 
▪ Protocolo de Kyoto (1997): Primeiro acordo internacional 

para redução de emissões, estabelecendo metas obrigatórias 
para países desenvolvidos. 

▪ Acordo de Paris (2015): Objetiva limitar o aquecimento 
global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, por meio de com-
promissos nacionais voluntários de redução de emissões. 

▪ COP (Conferência das Partes): Reuniões anuais da ONU 
para avaliar e revisar as metas climáticas globais. 

 Políticas nacionais e regionais: 
Os países têm adotado diferentes estratégias para combater 

as mudanças climáticas, incluindo: 
▪ Transição para energias renováveis: Investimento em 

energia solar, eólica e hidrelétrica para reduzir a dependência de 
combustíveis fósseis. 

▪ Reflorestamento e preservação de biomas: No Brasil, o 
combate ao desmatamento da Amazônia é essencial para reduzir 
emissões. 

▪ Impostos sobre carbono: Alguns países implementaram 
taxas para empresas que emitem grandes quantidades de CO₂, 
incentivando práticas sustentáveis. 

 Papel da sociedade e das empresas: 
Além das políticas governamentais, a sociedade e o setor 

privado têm papel fundamental na mitigação das mudanças cli-
máticas. Algumas ações importantes incluem: 

▪ Consumo consciente: Redução do desperdício, reutilização 
de materiais e escolha por produtos sustentáveis. 

▪ Mobilidade sustentável: Uso de transporte público, bicicle-
tas e veículos elétricos para diminuir a poluição. 

▪ Empresas neutras em carbono: Muitas corporações têm 
adotado práticas sustentáveis, como compensação de emissões 
e economia circular. 

As mudanças climáticas são uma ameaça global que exige 
respostas urgentes. O aumento da temperatura, a intensificação 
de eventos climáticos extremos e a perda de biodiversidade já 
estão impactando a vida no planeta. Para enfrentar esse desafio, 

é fundamental a cooperação entre governos, empresas e socie-
dade civil, com a adoção de políticas sustentáveis e a transição 
para uma economia de baixo carbono. Somente com ações co-
ordenadas e contínuas será possível minimizar os impactos do 
aquecimento global e garantir um futuro sustentável para as pró-
ximas gerações.

Preservação da biodiversidade: desafios e estratégias 
A biodiversidade é essencial para a manutenção dos ecos-

sistemas e para a sobrevivência da humanidade. No entanto, a 
destruição de habitats, a poluição e as mudanças climáticas colo-
cam em risco milhares de espécies ao redor do mundo. Neste tó-
pico, discutiremos a importância da biodiversidade, os principais 
desafios para sua preservação e as estratégias que podem ser 
adotadas para proteger a riqueza biológica do planeta. 

▸ A importância da biodiversidade 
A biodiversidade refere-se à variedade de formas de vida na 

Terra, incluindo animais, plantas, microrganismos e ecossiste-
mas. Ela é fundamental para o equilíbrio ambiental, pois garante 
serviços ecológicos essenciais, como: 

 Manutenção dos ecossistemas: 
Os ecossistemas dependem da interação entre diferentes es-

pécies para funcionarem adequadamente. Por exemplo: 
▪ As florestas regulam o ciclo da água e do carbono, influen-

ciando o clima global. 
▪ Os recifes de corais servem de abrigo para diversas espé-

cies marinhas, sustentando a cadeia alimentar oceânica. 

 Serviços ecossistêmicos essenciais: 
A biodiversidade proporciona benefícios diretos e indiretos à 

humanidade, incluindo: 
▪ Polinização de plantas: Abelhas, borboletas e outros poli-

nizadores são essenciais para a produção de alimentos. 
▪ Purificação da água e do ar: Florestas e áreas alagadas fil-

tram poluentes, melhorando a qualidade dos recursos naturais. 
▪ Equilíbrio climático: Árvores absorvem CO₂ e ajudam a mi-

tigar os efeitos das mudanças climáticas. 

 Fonte de recursos para a humanidade: 
A biodiversidade é responsável por muitos recursos utiliza-

dos pela sociedade, como: 
▪ Alimentos: A diversidade genética das plantas garante cul-

tivos mais resistentes. 
▪ Medicina: Muitas substâncias presentes em plantas e mi-

crorganismos são usadas para fabricar medicamentos. 

Dada sua importância, a preservação da biodiversidade é es-
sencial para garantir o bem-estar humano e a sustentabilidade 
do planeta. 

▸ Principais ameaças à biodiversidade 
A perda da biodiversidade ocorre de forma acelerada devido 

à ação humana. Entre os principais fatores responsáveis por essa 
degradação, destacam-se: 



ATUALIDADES 

6868
a solução para o seu concurso!

Editora

 Destruição de habitats: 
A expansão da agropecuária, a urbanização e a construção 

de infraestruturas resultam no desmatamento e na fragmenta-
ção de ecossistemas. Como consequência: 

▪ Espécies perdem seus locais de reprodução e alimentação. 
▪ A conectividade entre populações é reduzida, aumentando 

o risco de extinção. 

 Mudanças climáticas: 
O aumento da temperatura global altera os ciclos naturais e 

ameaça várias espécies: 
▪ Alguns animais não conseguem migrar para climas mais 

adequados. 
▪ O aquecimento dos oceanos provoca o branqueamento 

dos corais, afetando a vida marinha. 

 Poluição: 
A contaminação do meio ambiente afeta diretamente os or-

ganismos vivos: 
▪ Poluição da água: Substâncias químicas e plásticos amea-

çam a fauna aquática. 
▪ Poluição do ar: Emissões de poluentes reduzem a capaci-

dade de algumas plantas realizarem fotossíntese. 
▪ Poluição do solo: O uso excessivo de agrotóxicos prejudica 

insetos polinizadores e a fertilidade da terra. 

Introdução de espécies exóticas: 
Espécies invasoras podem competir com as nativas, causan-

do desequilíbrio ecológico. Alguns exemplos incluem: 
▪ O mexilhão-dourado, originário da Ásia, que ameaça ecos-

sistemas de rios brasileiros. 
▪ O javali europeu, que destrói lavouras e prejudica a fauna 

nativa. 

Tráfico de animais silvestres: 
O comércio ilegal de espécies afeta populações animais e 

vegetais, levando muitas ao risco de extinção. O Brasil é um dos 
países mais afetados por essa prática, especialmente em relação 
a aves e répteis. 

▸ Estratégias para a preservação da biodiversidade 
A conservação da biodiversidade exige ações coordenadas 

entre governos, empresas e sociedade civil. Algumas das princi-
pais estratégias incluem: 

 Criação e fortalecimento de unidades de conservação: 
As unidades de conservação são áreas protegidas destinadas 

à preservação ambiental. No Brasil, elas incluem: 
▪ Parques Nacionais, que protegem ecossistemas naturais e 

permitem atividades recreativas controladas. 
▪ Reservas Extrativistas, onde populações tradicionais po-

dem explorar recursos naturais de forma sustentável. 
▪ Áreas de Proteção Ambiental (APAs), que permitem ativi-

dades econômicas compatíveis com a conservação. 

 Recuperação de áreas degradadas: 
Projetos de reflorestamento e restauração ecológica são es-

senciais para recuperar ecossistemas destruídos. Algumas inicia-
tivas bem-sucedidas incluem: 

▪ O Projeto Tamar, que protege tartarugas marinhas amea-
çadas de extinção. 

▪ O Programa de Restauração da Mata Atlântica, que promo-
ve a recomposição da vegetação nativa. 

 Uso sustentável dos recursos naturais: 
O desenvolvimento sustentável busca equilibrar crescimen-

to econômico e conservação ambiental. Algumas práticas impor-
tantes incluem: 

▪ Agricultura sustentável, que reduz o uso de agrotóxicos e 
adota sistemas agroflorestais. 

▪ Pesca responsável, que evita a exploração excessiva de es-
toques pesqueiros. 

▪ Economia circular, que minimiza o desperdício de mate-
riais e incentiva a reciclagem. 

Educação e conscientização ambiental: 
O envolvimento da sociedade é fundamental para a preser-

vação da biodiversidade. Algumas ações importantes incluem: 
▪ Programas de educação ambiental em escolas e comuni-

dades. 
▪ Campanhas contra o tráfico de animais silvestres. 
▪ Incentivo ao consumo consciente, como a escolha de pro-

dutos certificados e sustentáveis. 

Legislação e fiscalização ambiental: 
Leis rigorosas e fiscalização eficiente são essenciais para ga-

rantir a proteção da biodiversidade. No Brasil, algumas legisla-
ções importantes incluem: 

▪ Código Florestal, que estabelece regras para a proteção de 
vegetação nativa. 

▪ Lei de Crimes Ambientais, que pune atividades ilegais 
como desmatamento e tráfico de animais. 

Além disso, órgãos como IBAMA e ICMBio desempenham 
um papel fundamental na fiscalização ambiental. 

A preservação da biodiversidade é um desafio global que 
exige esforços conjuntos entre governos, empresas e a socieda-
de. A destruição de habitats, as mudanças climáticas e o tráfico 
de animais são algumas das principais ameaças à vida no plane-
ta. No entanto, por meio da criação de áreas protegidas, do uso 
sustentável dos recursos naturais e da conscientização ambien-
tal, é possível garantir um futuro equilibrado para as próximas 
gerações. Proteger a biodiversidade não é apenas uma questão 
ecológica, mas também uma necessidade para a sobrevivência 
da humanidade.

O papel da sociedade na sustentabilidade ambiental 
A sustentabilidade ambiental é um dos grandes desafios do 

século XXI, e seu sucesso depende do envolvimento de toda a so-
ciedade. Governos e empresas possuem um papel fundamental 
na formulação e implementação de políticas ambientais, mas a 
participação ativa dos cidadãos é essencial para promover mu-
danças efetivas. Neste tópico, discutiremos como indivíduos, co-
munidades e organizações podem contribuir para um desenvol-
vimento mais sustentável e equilibrado. 
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FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓ-
GICOS DO SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social é uma profissão que se destaca por sua 
atuação na defesa de direitos e na promoção da justiça social. O 
assistente social trabalha diretamente com indivíduos, grupos e 
comunidades, buscando melhorar suas condições de vida e aces-
so a direitos sociais básicos, como saúde, educação, habitação 
e trabalho. Seu papel é essencial na mediação de conflitos e na 
formulação de estratégias que combatam a desigualdade e a ex-
clusão social.

Ao longo do tempo, a profissão de assistente social passou 
por diversas transformações, adaptando-se às mudanças sociais, 
políticas e econômicas. O Serviço Social, que inicialmente era vis-
to como uma prática assistencialista, evoluiu para uma profissão 
crítica e propositiva, voltada para a construção de políticas públi-
cas e a garantia dos direitos dos cidadãos, especialmente os mais 
vulneráveis.

Os assistentes sociais atuam em diferentes contextos, como 
na saúde, educação, sistema judiciário, previdência social e as-
sistência social, entre outros. Essa amplitude de atuação reflete 
a importância da profissão no enfrentamento das problemáticas 
sociais que afetam as camadas mais desfavorecidas da popula-
ção. 

Além disso, o trabalho em equipes multi e interdisciplinares 
e a necessidade de uma atuação ética e fundamentada em legis-
lações específicas, como o Código de Ética e a Lei nº 8.662/1993, 
reforçam o compromisso do assistente social com a transforma-
ção social. O uso da instrumentalidade na prática profissional 
também possibilita intervenções eficazes, orientadas por técni-
cas e métodos que permitem o diagnóstico e a ação precisa dian-
te das complexas demandas sociais.

Significado Sócio-histórico da Profissão de Serviço Social

O Serviço Social é uma profissão que surgiu em um contexto 
de transformações profundas nas estruturas econômicas e so-
ciais, particularmente ligadas ao avanço do capitalismo industrial 
e à urbanização. O surgimento da profissão reflete a necessidade 
de lidar com as consequências sociais dessas mudanças, como o 
aumento da pobreza, desigualdade, precariedade das condições 
de trabalho e exclusão social. Para compreender o significado do 

Serviço Social, é fundamental olhar para o seu desenvolvimento 
sócio-histórico e como ele se configurou como uma prática volta-
da para a proteção social e a garantia de direitos.

 1. Surgimento do Serviço Social no Mundo

O Serviço Social emergiu no final do século XIX e início do 
século XX, em países da Europa e nos Estados Unidos, como uma 
resposta às problemáticas sociais geradas pela Revolução Indus-
trial. O crescimento acelerado das cidades, a exploração da classe 
trabalhadora e as condições degradantes de vida de boa parte da 
população urbana expuseram a necessidade de intervenções or-
ganizadas para mitigar os efeitos da pobreza e da desigualdade.

Nessa época, o Serviço Social estava fortemente vinculado 
a instituições de caridade e à Igreja, sendo caracterizado por um 
caráter assistencialista e filantrópico. A ação social tinha, inicial-
mente, um foco religioso e moral, voltada para a ajuda aos mais 
pobres, sem uma análise crítica das causas estruturais que gera-
vam a exclusão social. A profissão buscava, em seus primórdios, 
“disciplinar” os comportamentos dos pobres e promovê-los so-
cialmente, com base em normas e valores da moral burguesa.

Nos Estados Unidos, o surgimento da Case Work (trabalho 
de caso) e dos Settlement Houses (casas comunitárias) deu ori-
gem a práticas de intervenção social organizadas, que viriam a 
influenciar o desenvolvimento da profissão em outras partes do 
mundo, incluindo o Brasil.

 2. O Serviço Social no Brasil: Contexto e Evolução

No Brasil, o Serviço Social começou a ser estruturado como 
profissão nas décadas de 1930 e 1940, em um contexto de indus-
trialização crescente e consolidação do Estado Novo de Getúlio 
Vargas. A partir dessa época, o Brasil vivia mudanças econômicas 
significativas, com o crescimento das cidades e a ampliação das 
classes urbanas, ao mesmo tempo em que a questão social se 
tornava mais visível, especialmente nas áreas de saúde, habita-
ção e trabalho.

O Serviço Social brasileiro foi influenciado pelas experiências 
europeias, especialmente as práticas assistencialistas e católicas 
vindas da Bélgica e da França. Nesse período, a profissão estava 
ligada às organizações caritativas e à Igreja Católica, tendo como 
foco o atendimento às demandas imediatas dos pobres, em um 
caráter de benevolência e moralidade cristã. Essa fase assisten-
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cialista do Serviço Social no Brasil tinha como objetivo “aliviar” 
os problemas sociais, mas sem questionar profundamente suas 
causas estruturais.

A profissionalização formal do Serviço Social no Brasil se deu 
com a criação das primeiras escolas de Serviço Social. Em 1936, 
foi fundada a Escola de Serviço Social de São Paulo, vinculada à 
Igreja Católica, e em 1937 a Escola de Serviço Social do Rio de 
Janeiro. Ambas tiveram como objetivo formar assistentes sociais 
para atuar em instituições de caridade e no campo da assistência 
social voltada para a classe trabalhadora.

 3. Transformações e Crítica ao Assistencialismo

A partir da década de 1960, o Serviço Social no Brasil co-
meçou a passar por um processo de crítica ao seu caráter assis-
tencialista. Com a emergência de movimentos sociais e políticos, 
como o movimento operário e a luta pelos direitos civis e sociais, 
os profissionais do Serviço Social começaram a questionar sua 
função limitada à ajuda caritativa e começaram a adotar uma 
postura mais crítica e propositiva, orientada para a promoção de 
mudanças estruturais na sociedade.

Esse processo de reconstrução teórica do Serviço Social foi 
influenciado pela Teoria Crítica e pelo marxismo, que trouxeram 
novas ferramentas para a análise das desigualdades sociais e das 
condições de vida dos trabalhadores. O Serviço Social passou a 
ser entendido como uma profissão que, além de lidar com as de-
mandas imediatas da população, deveria buscar a transformação 
social e o fortalecimento da cidadania.

Foi nesse contexto que a profissão começou a se distanciar 
das práticas meramente assistenciais, para assumir um papel de 
mediação entre as demandas sociais e as políticas públicas. O 
Código de Ética Profissional de 1993 consolidou essa visão críti-
ca e progressista da profissão, orientando os assistentes sociais 
a atuar na defesa dos direitos humanos, na democratização das 
políticas públicas e na construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária.

 4. O Serviço Social e as Políticas Públicas no Brasil Contem-
porâneo

Atualmente, o Serviço Social é uma profissão reconhecida 
como essencial para a formulação, execução e avaliação de políti-
cas públicas no Brasil. O assistente social atua em diversas áreas, 
como saúde, educação, habitação, sistema judiciário, assistência 
social e previdência. Sua prática é guiada por uma análise crítica 
das causas estruturais da desigualdade social, trabalhando para 
reduzir as disparidades que afetam principalmente os grupos 
mais vulneráveis da sociedade.

O significado sócio-histórico da profissão é marcado por seu 
compromisso com a justiça social, a cidadania e a democratiza-
ção das políticas públicas. No Brasil contemporâneo, o Serviço 
Social desempenha um papel fundamental na implementação de 
políticas sociais que garantem direitos básicos, como o acesso à 
saúde, educação, habitação e a proteção social de crianças, ido-
sos, pessoas com deficiência e outros segmentos vulneráveis.

 5. Desafios e Perspectivas para o Futuro

Apesar dos avanços, o Serviço Social ainda enfrenta desafios 
consideráveis no Brasil, como o subfinanciamento das políticas 
sociais, o aumento da desigualdade e a precarização do traba-
lho. Além disso, a profissão está em constante diálogo com as 
mudanças no contexto socioeconômico e político, que afetam 
diretamente a proteção social e a segurança dos direitos sociais.

A profissão precisa, portanto, manter seu compromisso com 
a análise crítica da realidade social e com a defesa dos direitos 
humanos, ao mesmo tempo em que adapta suas práticas para 
responder aos novos desafios impostos pela globalização, pelas 
crises econômicas e pelas transformações no mercado de traba-
lho.

Serviço Social e Sociedade

O Serviço Social desempenha um papel essencial na cons-
trução de uma sociedade mais justa e equitativa, atuando dire-
tamente na mediação entre as demandas sociais e as respostas 
do Estado, das instituições e da sociedade civil. A profissão tem 
como compromisso a promoção da justiça social, a garantia de 
direitos e a redução das desigualdades, colocando o assistente 
social como um agente de transformação social.

A relação entre o Serviço Social e a sociedade é historica-
mente complexa e permeada por desafios. A profissão surge e se 
consolida como uma resposta às demandas sociais geradas pelas 
crises econômicas, pela industrialização, pela urbanização e pe-
las transformações no mercado de trabalho, que afetaram dire-
tamente as condições de vida de amplos setores da população. 
O assistente social tem como objetivo mediar conflitos e buscar 
soluções coletivas e estruturadas para os problemas sociais, atu-
ando tanto no nível individual quanto comunitário.

 1. O Papel do Assistente Social na Sociedade

O assistente social tem um papel central na mediação das 
demandas sociais e na articulação de respostas adequadas atra-
vés de políticas públicas e ações institucionais. A atuação desse 
profissional é diversa, abrangendo setores como saúde, educa-
ção, justiça, previdência e assistência social, entre outros.

A sociedade brasileira é marcada por profundas desigual-
dades sociais, econômicas e culturais, o que torna a atuação do 
assistente social indispensável na promoção de um processo de 
inclusão social. No cenário atual, os assistentes sociais lidam di-
retamente com as consequências da desigualdade, como o au-
mento da pobreza, o desemprego, a precariedade das condições 
de trabalho, a violência e a exclusão de grupos vulneráveis.

Os segmentos mais afetados por essas desigualdades in-
cluem:

- Crianças e adolescentes em situação de risco.
- Idosos e pessoas com deficiência, muitas vezes desampara-

dos ou com acesso limitado a cuidados e direitos.
- Pessoas em situação de rua e outros grupos em extrema 

vulnerabilidade social.
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- Mulheres, especialmente vítimas de violência doméstica 
ou de exclusão econômica.

- Comunidades indígenas e quilombolas, que lutam pela pre-
servação de seus direitos e culturas.

O papel do assistente social não se limita ao atendimento 
emergencial. Ele deve articular soluções coletivas, lutando pela 
implementação de políticas públicas estruturantes que promo-
vam uma transformação mais ampla na sociedade. Isso envolve 
a proposição de mudanças no sistema social e econômico para 
garantir que os direitos fundamentais sejam respeitados e aces-
síveis a todos.

 2. A Relação entre Serviço Social e Demandas Sociais

A relação entre o Serviço Social e as demandas sociais é dire-
ta e dinâmica. As demandas sociais são reflexo das contradições 
estruturais da sociedade, como a distribuição desigual de renda, 
as dificuldades de acesso a bens e serviços públicos, e as falhas 
no atendimento das necessidades básicas da população.

O assistente social é um profissional que atua em várias fren-
tes, desde o atendimento às demandas individuais até a organi-
zação de respostas coletivas, sempre com o intuito de empoderar 
os indivíduos e suas comunidades para que possam reivindicar 
e conquistar seus direitos. Entre as principais demandas sociais 
que o Serviço Social enfrenta estão:

- Violação de direitos humanos: Pessoas em situações de 
violência, negligência ou abandono frequentemente dependem 
da intervenção de assistentes sociais para acessar redes de pro-
teção e defesa de seus direitos.

- Acesso à saúde e educação: Muitos cidadãos têm dificulda-
de em acessar serviços públicos essenciais, e o assistente social 
atua como um facilitador nesse processo, especialmente dentro 
de políticas públicas como o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
programas educacionais.

- Desigualdade e pobreza: O enfrentamento da pobreza ex-
trema e da exclusão social é um dos maiores desafios. O Servi-
ço Social busca propor alternativas para promover a inclusão de 
pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, muitas vezes 
por meio de programas de transferência de renda e ações de pro-
teção social.

- Assistência social: A operacionalização dos direitos sociais, 
como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Bolsa Família 
(agora substituído pelo Auxílio Brasil) e outros programas de as-
sistência, depende muitas vezes da intermediação de assistentes 
sociais.

 3. A Intervenção do Serviço Social nas Políticas Públicas

O Serviço Social, ao longo de sua história, foi se consolidan-
do como uma profissão estratégica para a formulação, execução 
e avaliação das políticas públicas no Brasil. Políticas públicas são 
instrumentos fundamentais para enfrentar as questões sociais, 
e os assistentes sociais desempenham um papel crucial na cons-
trução dessas respostas, atuando tanto no nível da gestão quan-
to na implementação dos programas.

Os assistentes sociais são profissionais que operam direta-
mente no campo das políticas de assistência social, como o Sis-
tema Único de Assistência Social (SUAS), e no campo da saúde, 
dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Também estão presen-
tes em instituições de educação, justiça e previdência, promo-
vendo o acesso aos serviços e direitos sociais, além de monitorar 
e avaliar a eficácia das políticas implementadas.

 4. Desafios Contemporâneos para o Serviço Social e a So-
ciedade

Atualmente, o Serviço Social enfrenta desafios estruturais 
que são reflexo da crise social, econômica e política do Brasil. 
O aumento da pobreza, a precarização do trabalho e o desmon-
te de políticas públicas voltadas para os direitos sociais colocam 
uma pressão cada vez maior sobre os profissionais do Serviço So-
cial. A seguir, destacam-se alguns dos principais desafios que o 
Serviço Social enfrenta na sociedade contemporânea:

 4.1. Desigualdade Social e Pobreza

O Brasil é um dos países com maior concentração de renda 
no mundo, e as diferenças sociais se acentuam em momentos 
de crise. A desigualdade afeta diretamente o acesso a direitos 
fundamentais, como saúde, educação, moradia e emprego. O 
aumento da pobreza e da informalidade no trabalho, exacerba-
do pela crise econômica, impõe ao Serviço Social o desafio de 
enfrentar a exclusão social e propor alternativas que garantam 
maior inclusão dos setores marginalizados.

 4.2. Precarização do Trabalho e Informalidade

A precarização do trabalho, com a crescente informalidade e 
a flexibilização das relações laborais, tem impactado diretamen-
te o acesso à previdência e à proteção social. Assistentes sociais 
precisam lidar com as consequências desse processo, atendendo 
um número crescente de trabalhadores informais que não têm 
acesso a direitos básicos, como aposentadoria, licença-materni-
dade e seguro-desemprego.

 4.3. Desmonte das Políticas Públicas

Nos últimos anos, houve um enfraquecimento das políticas 
sociais, com cortes de orçamento e redução de programas de as-
sistência, o que dificulta a implementação de ações efetivas para 
enfrentar a desigualdade. O Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), por exemplo, vem sofrendo redução de investimentos, o 
que afeta diretamente a qualidade e o alcance dos serviços ofe-
recidos à população.

 4.4. Novas Configurações Familiares e Sociais

As transformações nas configurações familiares, como o au-
mento de famílias monoparentais e as mudanças nos papéis de 
gênero, também trazem desafios ao Serviço Social. Assistentes 
sociais precisam se adaptar para atender essas novas realidades, 
com demandas que vão desde a proteção de famílias chefiadas 
por mulheres até o acolhimento de questões relacionadas à di-
versidade de gênero e sexualidade.
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 5. O Compromisso do Serviço Social com a Justiça Social

Apesar dos desafios, o Serviço Social mantém seu compro-
misso com a construção de uma sociedade mais justa e iguali-
tária. A profissão se baseia em valores éticos e princípios que 
norteiam sua atuação, como o respeito à dignidade humana, a 
defesa dos direitos humanos, a promoção da igualdade e o com-
bate a todas as formas de opressão e discriminação.

O assistente social é um profissional que, mais do que res-
ponder às demandas imediatas, busca construir respostas estru-
turais para os problemas sociais, promovendo a democratização 
do acesso aos direitos e a participação ativa da população nos 
processos de transformação social.

Instrumentalidade do Serviço Social

A instrumentalidade no Serviço Social refere-se à capacidade 
do assistente social de utilizar instrumentos, técnicas e métodos 
de forma eficaz para realizar suas intervenções junto aos indi-
víduos, grupos e comunidades. Trata-se de um conceito central 
para a profissão, pois permite que o assistente social combine 
suas competências teóricas e práticas, com o objetivo de trans-
formar a realidade social. A instrumentalidade não se limita ao 
uso de ferramentas práticas, mas envolve a mediação entre o sa-
ber teórico e a ação prática, tornando a intervenção social mais 
eficaz e significativa.

A atuação profissional do assistente social exige uma capaci-
dade crítica e reflexiva para interpretar as demandas sociais e, a 
partir dessa análise, propor intervenções que levem à garantia de 
direitos e ao enfrentamento das desigualdades. A instrumentali-
dade, nesse contexto, é o que permite ao profissional lidar com 
a complexidade da realidade social e oferecer respostas adequa-
das às diversas situações que surgem em seu campo de atuação.

 1. Conceito de Instrumentalidade no Serviço Social

O conceito de instrumentalidade no Serviço Social é utiliza-
do para expressar a forma como o assistente social utiliza recur-
sos teóricos, metodológicos e técnicos para intervir nas diversas 
realidades em que atua. Esse conceito vai além do uso de ferra-
mentas ou instrumentos específicos (como entrevistas ou relató-
rios), englobando a capacidade de articulação entre a teoria e a 
prática, a ética profissional e a visão crítica da sociedade.

A instrumentalidade, portanto, é entendida como uma di-
mensão operativa do trabalho do assistente social, permitindo 
que o conhecimento acumulado seja aplicado de maneira estra-
tégica para responder às demandas sociais. Para isso, o profissio-
nal deve ser capaz de:

- Analisar criticamente a realidade social, considerando seus 
determinantes históricos, políticos e econômicos.

- Utilizar instrumentos técnicos (como entrevistas, visitas do-
miciliares, relatórios e estudos sociais) para obter informações 
relevantes.

- Aplicar metodologias adequadas para planejar, implemen-
tar e avaliar intervenções sociais.

- Mediar conflitos e demandas entre os sujeitos atendidos e 
as instituições públicas ou privadas.

A instrumentalidade está diretamente ligada à competência 
técnica e política do assistente social, que deve estar preparado 
para atuar em diferentes contextos e situações, seja no campo 
da saúde, educação, assistência social, justiça, ou outros setores. 

 2. Os Instrumentos do Serviço Social

No dia a dia da prática profissional, o assistente social utiliza 
uma série de instrumentos técnicos que facilitam sua interven-
ção. Esses instrumentos não são utilizados de forma mecânica, 
mas a partir de uma leitura crítica da situação social e dos objeti-
vos que o profissional deseja alcançar. Entre os principais instru-
mentos do Serviço Social, destacam-se:

 2.1. Entrevista Social

A entrevista social é um dos instrumentos mais utilizados 
pelo assistente social. Por meio dela, o profissional busca com-
preender as condições de vida, as demandas e os contextos dos 
indivíduos ou famílias que atende. A entrevista permite que o 
assistente social colete informações, identifique problemas e, a 
partir disso, planeje suas intervenções.

A eficácia da entrevista depende da habilidade do assistente 
social em escutar ativamente, construir um ambiente de confian-
ça e garantir que os sujeitos tenham espaço para expressar suas 
dificuldades e necessidades. Ela pode ser utilizada em diferentes 
momentos da intervenção, desde o acolhimento até a avaliação 
dos resultados.

 2.2. Visita Domiciliar

A visita domiciliar é outro instrumento importante, princi-
palmente em situações que exigem a avaliação do ambiente fa-
miliar ou das condições de moradia. Durante a visita, o assistente 
social pode observar aspectos que não seriam revelados apenas 
pela entrevista, como a dinâmica familiar, as condições de higie-
ne e saneamento, o acesso a bens e serviços, entre outros.

Esse instrumento é amplamente utilizado em políticas de 
proteção à criança e ao adolescente, na assistência social, em 
ações de saúde pública e em programas de habitação. A visita 
domiciliar permite uma aproximação direta da realidade do usu-
ário e contribui para um diagnóstico mais completo.

 2.3. Relatório e Parecer Social

O relatório social é um documento técnico que apresenta 
uma análise detalhada da situação vivenciada pelos indivíduos, 
famílias ou grupos atendidos, com base nas informações coleta-
das em entrevistas, visitas domiciliares e outros procedimentos. 
O relatório é uma peça fundamental para orientar decisões ins-
titucionais e jurídicas, sendo muitas vezes solicitado por juízes, 
gestores de políticas públicas ou outros profissionais.
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