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RESUMO 

A ideia de desenvolver projetos voltados para aposentados surgiu na observa9ao 
dos processos atuais onde ocorre o desligamento do colaborador do quadro funcional 
das empresas e o mesmo acaba se afastando do convivio social proporcionado pelo 
ambiente !aboral (ver anexo, pag. 33). Ha muitos anos podemos observar o 
crescimento continuo da expectativa de vida do ser humano. Hoje a terceira idade 
representa uma longa fase da vida com tendencias para urn aumento ainda maior. 
Nesta fase geralmente se vive acontecimentos marcantes em curtos espa9os de tempo, 
tanto do lado material quanto pessoal. Segundo a Organizavao Mundial de Saude -
OMS- (2001) o mundo comemorou o Ano Intemacional do Idoso com 580 milhoes 
de pessoas com 60 anos de idade ou mais, o que representa 6% da popula9ao mundial. 
Este aumento na expectativa de vida tern levado muitos estudiosos do assunto a 
focalizar a aten9ao na questao da capacidade funcional e na dependencia fisica, 
passando despercebidos outros fatores relevantes como: lazer, turismo, aspectos 
psicossociais. Conseqiientemente, urn dos componentes para o envelhecimento bern 
sucedido, esta na percep9ao das atividades fisicas atraves de urn processo educacional 
e de modificav5es no estilo de vida, incluindo atividades fisicas regulares, lazer, 
cultura e turismo. Ha tambem a necessidade de dissemina9ao das informav5es sobre os 
beneficios destes programas para todos os grupos de individuos idosos. Sob este ponto 
de vista o presente trabalho examinou as rela9oes do trabalho, aposentadoria, lazer, 
turismo e os processos de envelhecimento, assim como o potencial de contribui9ao da 
atividade fisica para a melhoria da capacidade funcional desta popula9ao. 

Palavras Chaves: Trabalho -Lazer- Envelhecimento- Qualidade de vida. 
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l.INTRODU<;AO 

1.1 PROBLEMA 

As sociedades atuais estao vivendo grandes transforma<;oes soc1ms e 

culturais. Uma vertiginosa acelera<;ao se reflete em todos os aspectos da vida humana, 

reconfigurando radicalmente as faces de nosso mundo atual e provocando mudan<;as 

profundas nas rela<;oes sociais. Neste sentido podemos destacar em especial a 

longevidade. Esta nova realidade exige pniticas cotidianas de toda sociedade, estas 

altera<;oes provocam a necessidade de reorganiza<;ao e de novas abordagens que 

contemplam a terceira idade. 

0 crescimento populacional e resultado de inumeros fatores, que 

associados, refletem o crescimento da expectativa de vida, mas apenas este fator nao e 

suficiente para causar impactos, e necessario que esteja associado a expectativa de 

vida ativa. Desta forma podemos sensibilizar as institui<;oes publicas e privadas a 

pensar na terceira idade, nao apenas como urn fardo que terao de carregar por mais 

tempo, mas como oportunidade de neg6cios, entre outros impactos que este segmento 

de mercado representa. Empresas que contribuem com proj etos que vis am a tender 

dignamente seus ex-colaboradores poderao, futuramente, agregar valores em seus 

produtos e servi<;os, tambem sera possivel reter seus talentos intemos, facilitando 

assim a implementa<;ao da tao sonhada cultura de excelencia em seus processos de 

gestao. 

0 estudo teve como missao explorar as variaveis que permeam a terceira 

idade, tambem pretende dar sustentabilidade te6rica a projetos que buscam o 

crescimento da longevidade com qualidade de vida. E finalmente, temos tambem 

como objetivos esclarecer o publico alvo dos projetos, a existencia de a<;oes simples 

que podem influenciar diretamente na vida dos aposentados. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

0 Brasil e urn pais no qual a expectativa de vida da popula9ao vern 

aumentando a cada ano. Em pesquisa divulgada em abril de 2006 pelo IBGE mostra 

que o Brasil ingressou no grupo dos 1 0 paises com popula9ao acima de 60 anos, 

superando a Ita1ia. Atualmente sao 17,6 milhoes de brasileiros nesta faixa etaria, 

correspondendo a 9, 7% da popula9ao atual. 

A pesquisa tambem mostra que o Estado do Parana e o 6° no ranking 

nacional. Neste contexto estao as industrias da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), 

que apresentam em seus quadros funcionais colaboradores em processo de 

aposentadoria, sendo que nas mesmas ja existe urn grande numero de colaboradores 

que ja encerraram este processo, isto e, ja estao aposentados. Desta forma este estudo 

tras informa9oes sobre as etapas que estes colaboradores em ambos os casos acima 

citados. 

E pensando neste publico, que as industrias, institui9oes publicas e 

autarquias, atraves deste estudo, poderao desenvolver projetos voltados para a terceira 

idade, desenvolvendo novas oportunidades que poderao passar pelo lazer, atividades 

fisicas programadas e conseqi.ientemente promover a melhoria da qualidade de vida 

(ver anexo I, p.28). 

1.3. OBJETIVOS 

0 presente estudo visa contribuir com as institui9oes privadas e com 

profissionais que atuam ou tenham pretensao de atuar facilitando a implementa9ao de 

projetos com a popula9ao da terceira idade abordando algumas caracteristicas 

psicossociais, fisiol6gicas e economicas da terceira idade. 

Procurou-se respaldo na literatura existente discutindo abordagens 

te6ricas e apontando pontos de conflitos, podendo-se afirmar que tao importantes 

quanto o respeito aos fundamentos fisiol6gicos e metodol6gicos que permeiam este 
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tipo de trabalho, e conhecer os motivos, as carencias e as necessidades afetivas do 

idoso. Sendo assim nao devemos caracterizar o idoso como urn adulto degradado, mas 

sim como urn ser que vivencia urn novo estagio biol6gico, emocional e social de sua 

vida. 

As institui<;oes que por ventura desenvolvam projetos pensando neste 

grupo e que considerarem os aspectos aqui apresentados poderao proporcionar ao 

individuo desenvolvimento pessoal e social, contribuindo para a melhoraria da 

qualidade de vida. 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

• Objetivo deste trabalho baseou-se na tentativa de resgatar o direito do 

idoso ao bern estar bio-psico-social, mostrando altemativas viaveis 

para estimular vida ativa do idoso. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Dar subsidios te6ricos a futuros projetos que possam beneficiar o 

idoso na comunidade. 

• Sensibilizar a comunidade empresarial e politica da importancia da 

terceira idade no Brasil e mostrar as tendencias de crescimento deste 

publico. 

• Estimular profissionais das areas afins, academicos e institui<;oes 

publicae privadas a desenvolver projetos para atender a os anseios e 

necessidades da terceira idade. 



2. REVISAO DE LITERA TURA 

2.1 0 TRABALHO 

A terceira idade representa para muitos indivfduos o fim de uma etapa, a 

etapa produtiva. A venda de sua mao-de-obra passa a ser vista como urn ciclo que se 

encerra, popularmente diz que o trabalho nesta nova fase e uma coisa do passado, mas 

no Brasil a realidade economica faz com que esse quadro tenha nuances diversas, as 

condi<;5es s6cio-economicas obrigam, em muitos casos, o aposentado a continuar no 

mercado de trabalho para complementar a renda familiar. 

"Em uma perspectiva materialista hist6rico-dialetica, o trabalho e a fonte de toda 
riqueza, fonte tambem de prazer e de realiza<;_:ao humana. A categoria ontol6gica do 
marxismo permite entender que, ao realizar trabalho, o ser humano abandona a 
dependencia para com a natureza e adentra na aventura do especificamente humano. 
Visto assim, o trabalho e produto do homem e ao mesmo tempo produtor do ser" 
(ENGELS, 1975, p. 37). 

Ao institucionalizar o tempo de trabalho, tambem se institucionaliza o 

tempo de nao trabalho, ou seja, aquele no qual o trabalhador estaria, hipoteticamente, 

disponfvel para realizar outras atividades diferentes daquelas em que ele trabalha. 

Desta forma, se destila urn tipo de organiza<;ao social na qual o trabalho e a principal 

referenda de tempo usada pelo indivfduo na orienta<;ao de sua vida: tudo gira em torno 

do trabalho e dos intervalos de tempo entre o exercicio do mesmo. 

Por isso o significado de algo penoso e diffcil ter sido sempre associado 

ao trabalho, que era, ate a Idade Media, uma atividade desempenhada pelos escravos 

ou pessoas de baixa condi<;ao social. Esta concep<;ao do trabalho, como urn esfor~o 

arduo e penoso, esta associada aos mitos de origem com urn forte sentido existencial e 

antropol6gico da condi<;ao humana expresso de forma clara na cultura judaico-crista. 

MASI (2000), diz que esta nascendo uma nova configura<;ao das atividades humanas 

com a passagem da sociedade industrial para a sociedade pas-industrial. Sua tese 

central e de que estamos caminhando em dire<;ao a uma sociedade fundamentada nao 

mais no trabalho, mas no tempo livre, este cenario aponta para uma diminui<;ao do 
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tempo de trabalho, diminui~ao das atividades manums e repetitivas, e para urn 

crescimento das atividades intelectuais e criativas. Podemos fazer af uma analogia, na 

GnScia antiga, onde os homens livres exerciam as chamadas atividades "ociosas", ou 

seja, dedicava-se a polftica, filosofia, aos esportes e estudos em geral, o trabalho era 

exercido pelos escravos. Na atual etapa hist6rica da humanidade, nao temos mais os 

escravos, felizmente, mas temos as maquinas que possibilitam aos homens e mulheres 

modernos exercerem atividades ociosas criativas. 

0 trabalho pode representar uma realiza~ao em si mesmo, fonte de 

criatividade, porem pode ser sinonimo de limita~ao, fadiga, aliena~ao daquele 

trabalhador chamado "workaholic", na sociedade p6s-industrial ele representa urn fator 

de integra~ao e engajamento social, durante toda a sua vida o indivfduo (trabalhador) e 

levado a considerar o trabalho como uma sequencia 16gica e natural, durante a 

adolescencia tern infcio a fase de projetos para o futuro profissional. Para SANTOS 

(1990) o modelo de ciclo de vida compreende tres etapas: a prepara~ao para o 

trabalho, sendo o perfodo de forma~ao, a vida ativa e a etapa de aposentadoria. 

Em nossa sociedade o papel profissional, alem do sentido obrigat6rio 

como fonte de subsistencia digna, representa urn dos papeis mais valorizados para o 

homem moderno, ao trabalho estao embutidos os sfmbolos de prestfgio, poder e 

aceita~ao. Ha tambem os sentidos ocultos do trabalho, como para o profissional que se 

dedicou tao profundamente a sua carreira que a vida particular ficou em segundo 

plano, ele entao aposta tudo no seu trabalho, ir para casa muitas vezes significa 

enfrentar o vazio de sua vida fntima, entao o trabalho para ele e como urn escudo que o 

protege de seus problemas, o trabalho lhe da seguran~a, obtendo assim satisfa~5es 

compensat6rias. 

"0 trabalho enquanto papel social pode assumir varias funs;oes e determinar o lugar 
do sujeito no sistema de produs;ao, neste sentido pode ter a funs;ao de fonte de renda, 
forma de atividade, fonte de criatividade, estruturar relas;oes com o tempo livre, e 
favorecedor de interas;ao social"(SANTOS, 1990 p. 19). 

Ao admitir a importancia que tern o trabalho na sociedade e na vida do 

trabalhador, e possfvel compreender o que pode representar a perda deste papel no 
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momenta da aposentadoria, a exclusao no mundo do trabalho e ao mesmo tempo perda 

do lugar no sistema produtivo, necessidade de uma reorganiza<_;ao espacial e temporal 

da vida do ser humano e reestrutura<_;ao da identidade pessoal. Urn dos principais 

aspectos da aposentadoria esta ligado, segundo SANTOS (1990), as perdas: a) Perda 

de comportamentos eficazes organizacionais; b) Perda de poder, de reconhecimento e 

aceita<;ao; c) Perda de identidade s6cio-profissional, acarretando a necessidade de uma 

reorganiza<_;ao da identidade social. 

A exclusao do mundo do trabalho e suas perdas fazem muitas vezes com 

que o indivfduo, que viveu uma grande parte de sua vida urn papel social, procure se 

reorganizar e inserir em urn novo modo de vida, modo este que muitos aposentados 

terao que se adaptar dentro da nova "identidade", que e a de aposentado, e as 

perspectivas e problemas da nova condi<;ao economica e social. Este sera o proximo 

t6pico abordado dentro desta pesquisa, a aposentadoria. 

2.2 APOSENTADORIA 

Para muitos indivfduos sua vida e organizada em func;ao do trabalho, neste caso a 
aposentadoria representa urn momento no qual o sujeito deve repensar e redefinir sua 
vida, ao mesmo tempo deve assumir sua velhice e o stigma de ser inativo. 
Resumidamente a aposentadoria e a perda do papel profissional, logo, afastamento do 
sistema de produc;ao (SANTOS, 1990, p. 21). 

Nesta contextualiza<_;ao podemos dizer que o indivfduo aposentado 

devera se adaptar a nova realidade, se sua vida era organizada em fun<_;ao do trabalho. 

V arios questionamentos surgem, o que fazer com o tempo ocioso, como equilibrar as 

despesas? 

Em todos os processos de aposentadoria, surge a necessidade do 

indivfduo repensar, reorganizar sua vida, seu cotidiano tera novas perspectivas, nem 

sempre boas, e nesse sentido que se deve pensar a aposentadoria. Quanta antes tiver 

infcio os planejamentos para a nova fase, menores serao os conflitos que o aposentado 

enfrentara. Segundo SANTOS ( 1990), a aposentadoria e o tempo do nao-trabalho, 

durante varios anos o sujeito aprendeu a dividir seu tempo entre o trabalho e o nao-
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trabalho e se nao houve uma preparas;ao para a segunda dimensao, muitos problemas 

irao surgir como a depressao causada pela ociosidade e total falta de perspectivas para 

novos projetos de vida, as limitas;oes causadas pela decadencia da saude, a solidao, o 

falecimento de parentes e amigos que fazem parte de sua historia de vida, a 

dependencia de parentes para poder se locomover, a evidencia do fim da vida estar 

mais proximo, entre outros fatores. 

No Brasil, de mane ira geral, a legislas;ao em vigor contempla duas 

situas;oes que da direito ao trabalhador o pedido de aposentadoria: a) por idade, sendo 

que para homens a idade que da direito ao pedido e de 65 anos e para as mulheres e de 

60 anos; b) por tempo de servis;o neste caso o direito e adquirido ao completar 35 anos 

de contribuis;ao a Previdencia Privada e para as mulheres e de 30 anos de contribuis;ao 

(www.dji.com.br). Outra ops;ao para o trabalhador e o plano complementar de 

aposentadoria, que e oferecido pela iniciativa privada. 

Aiem dos problemas e alegrias que chegam com a nova condis;ao, o 

aposentado tern o estigma de ser "velho", ou de estar ficando "velho", em uma cultura 

que endeusa o jovem e o belo, como a que vivemos, a pessoa pertencente a terceira 

idade enfrenta tambem este novo desafio. 0 tema do envelhecimento sera abordado no 

proximo topico deste trabalho. 

2.3 ENVELHECIMENTO 

0 aumento da expectativa de vida, ocorrido ao longo dos ultimos 

seculos, devido, principalmente, aos avans;os da medicina e na produs;ao de alimentos, 

vern permitindo urn envelhecimento da populas;ao. 0 seculo passado marcou o 

contexto do envelhecimento ate entao estudado apenas por curiosos e sem ngor 

cientifico. Os avans;os nas ciencias e areas medicas, aliadas a novas pesqmsas, 

contribuem para essa expectativa de vida venha acompanhada por uma maior 

qualidade de vida. 
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Do ponto de vista demognifico, envelhecer significa aumentar o numero 

de anos vividos. Paralelamente a evoluc;ao cronol6gica, coexiste fenomenos de 

natureza biopsiquica e social, importantes para a percepc;ao da idade e do 

envelhecimento. E dificil caracterizar uma pessoa como idosa utilizando como unico 

criteria a idade. Alem disso, nesse segmento conhecido como terceira idade estao 

incluidos individuos diferenciados entre si, tanto do ponto de vista s6cio-economico 

como demografico e epidemiol6gico. Conforme MATSUDO ( 1997, p. 170) "0 

envelhecimento pode ser definido como uma serie de processos que ocorrem nos 

organismos vivos e que com 0 passar do tempo leva a perda da adaptabilidade, a 
alterac;ao funcional e eventualmente a morte". 

0 envelhecimento e urn processo fisiol6gico que nao necessariamente 

corre paralelamente a idade cronol6gica e que apresenta considenivel variac;ao 

individual. Segundo SOUZA e RAUCHBACH (2004) o termo envelhecimento e 

freqiientemente usado para descrever as mudanc;as morfofuncionais ao Iongo da vida, 

que comec;am com a maturac;ao sexual e progressivamente alteram as respostas 

funcionais impostas pelo estresse ambiental na tentativa de manter a homeostasia. 

Conforme RABADAN (1998), a comunicac;ao na velhice e determinada 

por urn processo socio-cultural, assinalado pelo afastamento do homem do sistema 

produtivo, e por urn processo biol6gico, marcado pela deteriorac;ao, que e 

caracteristica da ultima fase da vida. Os estudos biol6gicos que analisam o 

envelhecimento, afirmam que o processo de envelhecimento e resultado de fatores -

intrinsecos e extrinsecos - que devem ser estudados sob uma visao ampla. 

A heranc;a genetica (fator intrinseco) e causa determinante para a maior 

ou menor longevidade e a probabilidade de aparic;ao de algumas doenc;as. Entre os 

fatores extrinsecos, nao menos importantes, destacam-se aqueles inerentes ao estilo de 

vida, em especial a vida urbana, a exposic;ao a radiac;ao, a poluic;ao, fatores alimentares 

e o estresse. E claro que muito dos fatores determinantes de envelhecimento sao 

imutaveis ou muito dificeis de serem alterados. Os fatores geneticos e alguns agentes 

ambientais estao nesta lista, a exposic;ao a radiac;ao, poluic;ao, condic;oes precarias de 

moradia ou trabalho excessivo sao exemplos de agentes que aceleram o processo de 
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envelhecimento. Assim, do ponto de vista biol6gico, o envelhecimento e caracterizado 

por modifica<;oes sucessivas de todas as estruturas e sistemas, que provocam uma 

diminui<;ao da capacidade de adapta<;ao ao meio ambiente. RIBEIRO (1999) diz que 

todos os seres vivos de reprodu<;ao sexuada envelhecem, modificando-se com o tempo 

em dire<;ao a uma diminui<;ao de seu desempenho. Sabiamente, o grego Arist6teles 

afirmou que a velhice nao deveria ser entendida como doen<;a, pois nao e algo 

contnirio a natureza. 

No Brasil tern acontecido, nas ultimas decadas, urn crescimento 

acelerado da popula<;ao idosa, dados do IBGE de 2004 apontam que o brasileiro 

passou a viver nove anos e urn mes a mais do que em 1980. A expectativa de vida 

passou para 71 anos e oito meses, contra 62 anos e seis meses na decada analisada. 

Tanto os geriatras -medicos que se dedicam a estudar, prevenir e tratar os aspectos 
patol6gicos do envelhecimento - quanto os geront6logos - especializados nos aspectos 
biol6gicos, sociais e psicol6gicos - estao de acordo ao afirmar que o envelhecimento e 
uma experiencia individualizada e heterogenea (MASCARO, 1997, p. 41). 

NERI ( 1995) afirma que a velhice nao e urn periodo caracterizado s6 por 

perdas e limita<;oes, sendo possivel manter e ate aprimorar as fun<;oes cognitivas, 

fisicas e afetivas, a respeito do aumento da probabilidade de doen<;as e limita<;oes. Urn 

dos desafios que as ciencias atualmente enfrentam e o de perceber os limites e as 

potencialidades para o desenvolvimento na velhice, assim como as condi<;oes que 

aceleram, retardam ou compensam os resultados das mudan<;as ocorridas como 

conseqiiencia do envelhecimento. Velhice produtiva e urn conceito que compreende as 

possibilidades de o idoso exercer diversas fun<;oes e papeis num momenta em que 

cada vez mais pessoas veem como possivel envelhecer bern, considerando-se como 

manifesta<;oes de produtividade na velhice: exercer trabalhos remunerados e tambem 

nao-remunerados, porem valiosos, social e economicamente, como cuidar de outros 

idosos, da casa, dos netos; trabalhos voluntarios na comunidade; atividades de lazer 

proveitosas para a propria pessoa; a cria<;ao de novas areas de consumo como 

conseqiiencia de uma melhoria do padrao de vida. Os idosos podem e devem, quando e 

possivel, conservar ou readquirir o controle de suas vidas, realizarem atividades 
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criativas, integrando ambitos soc1ms ncos e estimulantes. Conforme PENTEADO 

(2000), ao estarem inseridos em grupos familiares e sociais, os idosos tern a 

oportunidade de realizar troca de experiencias que favore<;am o desenvolvimento 

pessoal, criando novas possibilidades de humaniza<;ao e abordagem de seus problemas. 

As interven<;6es que mais afetam a qualidade do envelhecimento estao centradas na 
elimina<;ao do fumo, no aumento da atividade ffsica habitual e na melhoria dos 
padr6es nutricionais (NAHAS, 2001, p. 146). 

NAHAS (2001) aponta alguns fatores que podem contribuir para a 

quantidade e qualidade de anos que se vive, incluindo os geneticos, ambientais e 

comportamentais. Muitos destes fatores determinantes do envelhecimento sao 

imut<iveis ou dificeis de serem alterados, os fatores geneticos e alguns ambientais estao 

nesta lista. Podemos acrescentar elementos ligados ao estilo de vida que sao mais 

facilmente modificados para aumentar as chances de uma velhice mais saudavel. Entre 

as dificuldades encontradas para se obter maior qualidade do envelhecimento pode-se 

destacar: nutri<;ao, tabagismo, rede social de relacionamentos, atividades ffsicas e 

mentais. 

Conforme a bibliografia especializada, pode-se concluir que o processo 

de envelhecimento e caracterizado pelas altera<;6es biol6gicas e fisiol6gicas, enquanto 

que a terceira idade e uma terminologia mais social do que organica. A terceira idade 

sera 0 proximo tema abordado com maior enfase. 

2.4 TERCEIRA IDADE 

A mais recente e complexa investida do Estado em rela<;ao a velhice - a 

aprova<;ao da lei que estabelece a "Polftica Nacional do Idoso" (decreta No 1.948, de 

03 julho de 1996) - tern como uma de suas principais caracterfsticas urn maior 

reconhecimento da autonomia do idoso e de seu papel como sujeito social e polftico. 

Alem disso, com ela, os programas para a terceira idade se tornaram modelos aceitos e 

implementados pela a<;ao estatal, consolidando-se como uma alternativa de polftica 
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social. Sua forma de interven~ao e determinada e justificada pelos experts com 

conhecimentos "tecnicos" sobre a velhice e envelhecimento. Ao mesmo tempo em que 

transfere responsabilidade a institui~oes como as Universidades da Terceira Idade 

(UNA Tis), o Estado opta pela profilaxia do envelhecimento. Os idosos deixam de ser 

clientes do Estado e passam a consumidores de servi~os "terceirizados". 

A terceira idade e urn c6digo: de comportamento, de expressoes 

corporais e, sobretudo, de express6es de subjetividade, atraves do qual as experiencias 

individuais de envelhecimento podem ser partilhadas e negociadas em urn contexto 

marcado pelo surgimento de urn discurso cientffico sobre a velhice e envelhecimento e 

por mudan~as na forma como indivfduos, ao envelhecer, negociam com imagens 

estereotipadas da velhice. 

0 conceito de terceira idade tern urn enfoque muito mais social do que 

organico, ja que as condi~6es economicas e sociais tern grande influencia no processo 

de envelhecimento. 

Calcula-se que 6% da popula~ao mundial, cerca de 600 milhoes de 

pessoas tern 60 anos ou mais, o Guia Brasileiro da Terceira Idade ( 1999) aponta que o 

Brasil atingira cerca de 34 milhoes de pessoas com mais de 60 anos de idade no ano de 

2025 e, portanto, possuira a sexta popula~ao mais idosa do mundo. Atualmente, o pais 

conta com mais de 17,6 milhoes de idosos, o que representa 9,7% da popula~ao De 

acordo com essas estatfsticas o fndice de envelhecimento do Brasil passou de 0,11 para 

0,25 em 2004, ou seja, para cada 100 jovens ate 15 anos ha atualmente 25 idosos. 

A questao do envelhecimento e velhice vern sendo · objeto de 

preocupa~ao atual em pafses em desenvolvimento, inclusive no Brasil, uma vez que o 

aumento do mimero de idosos de uma popula~ao acompanha-se de problemas de saude 

de longa dura~ao e que oneram tanto o indivfduo quanto a sociedade. 

Segundo a OMS (2001), em 2050 estaremos com mais de 1 bilhao e 500 

mil idosos. 0 crescimento da popula~ao idosa e urn fenomeno social, sendo importante 

respeitar e valorizar esta etapa do desenvolvimento humano, como qualquer outra fase 

da vida. 
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A OMS subdivide a idade adulta em quatro estagios: meia idade: 45 a 59 anos, idoso: 
60 a 74 anos, anciao: 75 a 90 anos e velhice extrema: acima de 90 anos (WEINECK, 
1991, p. 15). 

Esta classifica<tao considera apenas o aspecto cronol6gico da idade do 

indivfduo, desprezando os aspectos biol6gicos, psicol6gicos e sociol6gicos. No 

entanto, e comum encontrarmos indivfduos com a mesma idade cronol6gica, porem 

com capacidades diferenciadas. Desta forma, fica claro que mudan<tas de ordem 

psicossociais no comportamento do idoso podem influenciar direta e positivamente seu 

grau de satisfa<tao com a vida e sua rela<tao com o meio. 

De acordo com OLIVEIRA (1996), ainda nao se tern o habito de 

perceber os idosos como sujeitos integrantes da sociedade, pois somente aqueles que 

produzem ou que irao produzir "economicamente" sao considerados sujeitos 

participativos e, portanto, merecedores de aten<taO e de oportunidades nos diversos 

ambitos, especialmente no que concerne a educa<tao. Ao focalizar-se este aspecto, tem

se em mente que educa<tao e urn direito que deve fazer parte de todas as fases da vida, 

tornando-se fundamental o desenvolvimento de projetos educacionais, pesquisas e 

profissionais atuantes nos diferentes campos de interesse dentro da gerontologia, 

capazes de garantir a educa<tao permanente. 

Neste momento, em que ha muitas reorganiza<t5es do estilo de vida eo 

aumento do tempo ocioso, o indivfduo ira buscar meios de preencher este tempo livre, 

entre as op<t5es e oportunidades esta o lazer. 0 lazer neste contexto e uma op<tao de 

extrema imporHincia devida suas caracterfsticas de sociabiliza<tao. 

2.5LAZER 

:E de suma importancia dar-se enfase ao lazer na sociedade 

contemporanea, pois este e uma atividade necessaria ao cotidiano humano. As 

necessidades ffsicas, biol6gicas e psicol6gicas devem estar juntas a atividade ludica. 

0 estudo do lazer como atividade come<ta a ter destaque ha muitos anos, 

especialmente a partir da Revolu<tao Industrial (Sec. XVIII), quando o trabalhador tern 
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suas horas de trabalho reduzidas, e e impasto com muita forc;,:a na mente do trabalhador 

que ele tern necessidade de urn perfodo tempo dedicado a evasao e ao repouso, 

iniciando assim o processo da busca pelo prazer e descanso. 

"Existem muitas contradigoes quanta aos conceitos de lazer, muitos autores ainda 
divergem sabre como e tratado este assunto na sociedade. Percebe-se que ha uma 
dualidade de como o lazer e vista, ora como tempo de fruir e ora como tempo vazio" 
(MEDEIROS, 1975, p. 32). 

Para o soci6logo frances DUMAZEDIER (2000) o lazer ainda e vista, 

pela grande maioria das pessoas, como uma atividade banal e sem importancia. 

Percebe-se em urn de seus conceitos, como esta atividade e significativa para os 

indivfduos: "urn conjunto de ocupac;,:oes as quais o individuo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, 

para desenvolver sua informac;,:ao ou formac;,:ao desinteressada, sua participac;,:ao social 

voluntaria ou sua livre capacidade criadora, ap6s livrar-se ou desembarac;,:ar-se das 

obrigac;,:oes profissionais, familiares e sociais". (DUMAZEDIER, 2000, p. 31 ). 

Para CAMARGO (1998), lazer e "urn conjunto de atividades gratuitas, 

prazerosas, voluntarias e liberat6rias, centradas em interesses culturais, ffsicos, 

manuais, intelectuais, artfsticos e associativos, realizadas num tempo livre roubado ou 

conquistadas historicamente sabre a jornada de trabalho profissional e domestico e que 

interferem no desenvolvimento pessoal e social dos indivfduos". Este au tor menciona 

urn fator muito importante que merece destaque, que e a associac;;ao entre jornada de 

trabalho/ tempo livre. 

Outro autor que trata do lazer e MEDEIROS (1975), segundo ele o lazer 

constitui-se historicamente desde as sociedades primitivas, quando os trabalhadores 

reuniam-se a noite para cantar e danc;,:ar. No perfodo pre-classico (Grecia e Roma) a 

grande quantidade de escravos proporcionava muitas horas de folga a elite. Com a 

queda do Imperio Romano, as atividades de lazer foram reduzidas, ja que, nessa 

mesma epoca (Idade Media) o cristianismo comec;,:ou a combater espetaculos pagaos. 

0 lazer volta a tornar-se importante no perfodo do Renascimento, quando o homem 

passa a ocupar o centro da terra, tornando-se elemento significativo para a sociedade 
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da epoca. No Brasil colonial nao foi diferente, quem possufa muitos servos dispunha 

de muito tempo para a folga, e a igreja era o maior centro de diversao. 

Para MELO (2003), a 6tica funcionalista que perpassa o conceito de 

lazer e esta presente, especificamente, nas abordagens: 

• Compensat6ria: que objetiva compensar o que o trabalho retirado 

indivfduo e do grupo principalmente atraves do lazer; 

• Utilitarista: que procura recuperar a for9a de trabalho do sujeito a 

partir do lazer desconsiderando todas as outras variaveis que influem 

nesta recupera9ao; 

• Moralista: atraves do lazer, objetiva-se afastar as pessoas das drogas 

lfcitas e ilfcitas e dos pensamentos e pniticas consideradas 

perniciosas, discurso bastante difundido pelo segmento religioso. 

• Romantica: cujo entendimento sobre o lazer resguarda urn 

saudosismo inibidor de novas praticas a partir de uma postura 

conservadora e as vezes retrograda. 

A partir de uma visao materialista-dialetica, segundo MELO (2003) o 

lazer para as massas exclufdas, apresenta-se unicamente como uma 

possibilidade/aspira9ao e nao enquanto uma realidade hist6rica, antes e preciso dar 

condi96es de vida melhores: empregos, salarios condizentes, educa9ao, saude, 

habita9ao. Como podem trabalhadores dos pafses subdesenvolvidos ter acesso ao lazer 

se ainda estao lutando pela sobrevivencia? A melhoria da qualidade de vida da 

popula9a0 e condi9a0 indispensavel para que 0 lazer tenha pleno desenvolvimento. 

Faz-se necessario a reflexao e discussao sobre o lazer, sem que haja discrimina9ao 

para que ocorra uma contraposi9ao ao discurso hegem6nico acerca da tematica. 

Para o autor MARCELLINO (2003) como qualquer atitude e/ou 

atividade que proporcione bem-estar, vivenciada no tempo disponibilizado para tal. 

Tanto seja uma atitude/a9ao pratica quanto contemplativa e que, referente aos 

conteudos que a envolve, venha abranger os prop6sitos que formam a globalidade do 

ser humano como os aspectos ludicos, intelectuais, interativos, criativos, estetico, 

ffsico-esportivos, artfsticos, s6cio-culturais, afetivos, politico, econ6micos e todos se 
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inter-relacionando. Sobre o tempo disponivel reservado ao lazer, o conceito aqm 

utilizado e aquele momento/tempo diferente do tempo dedicado ao trabalho e que esta 

disponibilizado para uma atitude/atividade que se caracterize enquanto lazer. 

Consideramos, ainda, que lazer e direito de qualquer cidadao - inclusive 

daquele que e; considerado deficiente, independente de classe social, cren~a, idade, 

ra~a, genera, orienta~ao sexual ou estilo de vida. MARCELLINO (1990) traz-nos duas 

grandes considera~6es em torno do lazer, importantes para a amplia~ao de seu 

conceito: a especificidade abstrata e a especificidade concreta que envolve o tema. A 

saber, o entendimento do lazer unicamente em sua especificidade abstrata define a nao 

considera~ao do conjunto de condicionantes sociais, politicas, economicas, culturais 

entre outras que tendo como alicerce a questao s6cio-economica, gera e estimulam, 

mascaradamente, as desigualdades quanto a apropria~ao pelo capital do tempo 

disponivel do trabalhador tanto em quantidade de tempo quanto tambem em qualidade. 

Isto quer dizer que, existem as possibilidades do lazer enquanto op~ao de a~ao social, 

mas o contexto em que as op~oes se inserem nao possibilita o acesso da grande massa 

populacional em fun~ao da forte desigualdade estampada na realidade social. 

Considerando a propria dialetica da questao, compreendemos que na sua 

especificidade, concreta, o lazer e componente da cultura historicamente construida, na 

qual a participa~ao cultural e o exercicio da cidadania sao as bases para a renova~ao da 

sociedade. Portanto, o lazer se insere como reivindica~ao e direito social, uma vez que, 

e resultado da sociedade urbana moderna sendo produto e agente de culturas, 

fundamentalmente importantes enquanto a~6es politicas que estimulam o exercicio da 

cidadania. 

Para FERNANDES (2000), entre as fun~oes do lazer podemos destacar 

tres com maior enfase: 0 descanso, 0 divertimento e 0 desenvolvimento humano. 

0 descanso e a prime ira fun~ao do lazer. Neste sentido o lazer tern a 

fun~ao de liberar o cansa~o, a fadiga, restaurar as energias fisicas e mentais, perdidas 

nas atividades que demandam esfor~o fisico. 

A segunda fun~ao do lazer esta relacionada com o divertimento, 

recrea~ao e entretenimento. As tarefas repetitivas em especial levam o trabalhador a 
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buscar uma "ruptura", com a a~ao mon6tona, is to significa que ele procura no 

divertimento uma fuga, urn mundo diferente e diversificado daquele que enfrente 

diariamente. 

A terceira fun~ao diz respeito ao desenvolvimento da pessoa humana. 

Essa e uma fun~ao que proporciona ao indivfduo uma participa~ao social maior e com 

mais liberdade, permitindo a pnl.tica de uma cultura desinteressada do somatico, da 

sensibilidade e da razao. 

Conforme BORBA (2001) proliferam hoje nos principais centros 

urbanos do pais, umas variedades de iniciativas que vao de cursos de teatro e dan~a, 

programas de pre-aposentadoria, programas de lazer e convfvio organizados por 

administra~6es municipais e estaduais, agendas de turismo, programa~6es especfficas 

para idosos, como bailes e passeios, etc. A centralidade do lazer na proposta do SESC 

tern levado a que, em diferentes momentos, essa entidade tenha promovido a discussao 

conceitual do que seria "lazer". Para CABRAL (2001) nessas discuss6es, parte-se de 

diferentes concep~oes para se eleger a mais proxima da realidade dos trabalhos com 

idosos. A observa~ao dessas discuss6es indica a passagem de urn modelo baseado na 

socioterapia que incorpora os efeitos subjetivos das praticas de lazer e assinala a 

passagem de urn modelo mais sociol6gico de individualismo (que supoe o indivfduo 

dado pelo social), para urn modelo mais subjetivo (que sup6e, na dimensao subjetiva, 

uma autonomia para autodetermina~ao). 

CACHIONI (1998), diz que o lazer continua sendo, ao lado da educa~ao, 

o principal instrumento para a promo~ao de urn envelhecimento adequado. Porem, 

atualmente, aparece com freqi.iencia justificado mais pelos efeitos subjetivos que 

promove, do que por seu papel social. 0 que antes era visto como urn antfdoto ao tedio 

e a falta de atividades, e urn recurso de promo~ao e integra~ao social, passa a ser 

valorizado pelo seu papel no desenvolvimento da personalidade individual. 

Para a grande massa de trabalhadora, a op~ao de lazer mais acessfvel 

ainda e a televisao, por meio dela se divertem, informam, distrai-se dos problemas 

cotidianos, e urn lazer barato que absorve grande parte do tempo disponfvel ao lazer do 

trabalhador. 
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Nao ha como discutir, no Terceiro Mundo a televisao ocupa urn Iugar de 

destaque no quesito lazer para a massa trabalhadora e sem muita ops;ao. Mas para os 

indivfduos que planejaram a aposentadoria e o tempo livre que a mesma 

proporcionara, entre as ops;oes de lazer, o turismo social e uma alternativa das mais 

compensadoras. 

2.6 TURISMO SOCIAL NA TERCEIRA IDADE 

0 lazer enquanto funs;ao do turismo vinculado a inclusao social e urn 

tema pouco explorado, ainda mais se estiver voltado para a inclusao da pessoa idosa. 

Isto ocorreu devido a visao mercantilizada que permeia a atividade turfstica. 

Para EMBRATUR (1992) o turismo e uma atividade economica 

representada pelo conjunto de transas;oes - compra e venda de servis;os turisticos -

efetuadas entre os agentes economicos do turismo. E gerado pelo deslocamento 

voluntario e temporario de pessoas para fora dos limites da area ou regiao em que tern 

residencia fixa, executando-se o de exercer alguma atividade remunerada no local de 

visita. Do ponto de vista da Organizas;ao Mundial do Turismo - OMT (1994) o 

turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante as suas viagens e 

estadas em lugares distintos ao de sua residencia habitual, por urn perfodo de tempo 

consecutivo inferior a urn ano com fins de 6cio, por neg6cio ou outros motivos. 

Desta forma propomos entender o turismo como o resultado das 

atividades realizadas por indivfduos ou grupos de indivfduos, durante os seus 

deslocamentos temporarios, quer para satisfazer interesses ffsicos, sociais, culturais, 

praticos, artfsticos, politicos, economicos, ecol6gicos, tecnol6gicos, em lugares 

distintos da sua residencia habitual e fixa. 

Conforme KRIPENDORF (2000), o turismo para a terceira idade, 

quando devidamente planejado e orientado, propicia diversos beneffcios, tais como: 

• Ocupas;ao dos equipamentos turfsticos na baixa estas;ao: a maioria do 

publico da terceira idade viaja na baixa temporada, pois busca local 
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com boa infra-estrutura, mas com relativo sossego, aliado as 

imimeras promo<;_:6es das empresas que trabalham com a atividade 

turfstica ( companhias aereas, hoteis, restaurantes, locadoras de 

vefculos). Dessa forma, melhora o aproveitamento da oferta do 

equipamento turfstico nas baixas temporadas, diminuindo os impactos 

economicos negativos da sazonalidade. 

• Expansao e melhoria da rede hoteleira: como o turismo da terceira 

idade esta muito ligada ao turismo saude, cada vez mais se amplia a 

cadeia de estabelecimentos extra-hoteleiros nas localidades turfsticas 

como: pousadas, casas de saude, spas, hoteis lazer, hoteis hist6ricos, 

centros de saude. 

• Qualifica<;_:ao da mao-de-obra local: este tipo de turismo exige 

treinamento especializado capaz de atender nao s6 a parte 

recreacional, mas, tambem, aquele voltado a area de saude. 

Evidentemente, nao sao todos que podem usufruir OS "beneficios" do 

tempo livre, principalmente em nosso pafs, onde a renda dessa faixa et:iria e na maioria 

das vezes restrita a uma aposentadoria irris6ria; contudo existe aqueles que podem ser 

novamente inclusos nas rela<;_:6es sociais, ja que disp6em de rendimentos para isso. 

0 publico da terceira idade busca o contato com novas pessoas, novas 

culturas e novas atividades; isso demonstra uma inter-rela<;_:ao entre o turismo para a 3a 

idade e os demais tipos de turismo. Alem disso, o turismo acaba sendo urn instrumento 

importante para fazer com que as pessoas continuem a ser "interessantes" para o 

sistema capitalista mesmo depois de encerrada a explora<;_:ao da for<;_:a de trabalho, pois 

permanecem, produtivas para a economia. TRIGO (1996) concluiu que os idosos 

costumam viajar em epocas de baixa temporada, quando os movimentos sao menores. 

Nao e sem motivo que a industria turistica nacional tern demonstrado mais interesse 
pelos servis;os voltados para a terceira idade. 0 turismo da "melhor idade", de acordo 
com os profissionais do setor, ainda pode crescer, e muito. Com tempo para viajar e 
fazer turismo fora dos tradicionais meses de ferias escolares, os turistas com 50 anos 
ou mais sao os responsaveis pelos lucros do mercado no perfodo de baixa estas;ao. Por 
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seu lado, lucram com os pre<;os de equipamentos e custos dos servi<;os mais baixos 
nessas epocas do ano.(FARIA JUNIOR, 1996, p. 59). 

Programas voltados para atender o publico idoso devem merecer a 

atengao de nossos dirigentes e administradores, nao s6 por darem vazao a uma 

demanda crescente, mas tambem porque tais programas impulsionam toda a cadeia do 

turismo, principalmente quando os equipamentos e servigos estao ociosos, na baixa 

temporada. 

Para o desenvolvimento do turismo como forga economica e social para 

o grupo da terceira idade, devemos considerar o turismo esportivo, neste caso se faz 

necessaria que os indivfduos apresentem condigoes ffsicas adequadas para usufruir 

desta modalidade. Desta forma a participagao em programas que abordam atividades 

ffsicas e buscam melhorias diretas na saude do idoso sao de extrema importancia. 

2.7 ATIVIDADE FISICA PARA A TERCEIRA IDADE 

A tendencia ao envelhecimento populacional e global, essa constatagao e 

evidenciada por levantamentos demograficos realizados na Europa, America do Norte 

e nos pafses do Terceiro Mundo. Esse cenario mundial cria necessidades de ajustes na 

sociedade, para corrigir distorg6es na previdencia social, nos servigos de saude e na 

educagao entre outras. A atividade ffsica regular aparece como urn meio de diminuir o 

impacto desses ajustes. Conforme DANTAS (1997, p. 75) "0 aumento da expectativa 

de vida, ocorrido ao longo dos ultimos seculos, devido, principalmente, aos avangos 

obtidos na medicina e na produgao mundial de alimentos, vern permitindo urn 

paulatino e persistente envelhecimento da populagao". 

Em momenta algum da hist6ria do homem houve tao grande interesse 

pela pnitica de atividades ffsicas, os meios de comunicagao bombardeiam a 

necessidade de exercfcios como uma maneira de termos a tao sonhada qualidade de 

vida. Neste conceito esta implfcito: saude, bern estar ffsico-emocional, boa 

alimentagao, entre outros. Estudos recentes confirmam que a realizagao de atividades 
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fisica e mental retarda os efeitos do envelhecimento e contribuem para a autonomia e 

conseqiientemente melhora da qualidade de vida do idoso. 

Segundo OKUMA (1998, p. 73), "A atividade fisica regular incrementa 

o pico de massa 6ssea, ajudando na manutengao da massa 6ssea existente e diminuindo 

sua perda associativa ao envelhecimento". Problemas nas articulag6es, rigidez e perda 

da elasticidade podem gerar dor, problemas esses ocasionados pela falta de atividade 

fisica. A atividade fisica melhora a elasticidade dos mlisculos, melhora a circulagao 

sanguinea e movimento das articulag6es. 

Em todas as faixas etarias, esses sao bens que nao devemos nos 

descuidar, mas para aquele que faz parte da terceira idade manter o corpo em 

movimento muitas vezes e questao de sobrevivencia, de independencia, de liberdade, e 

questao de poder exercer seu direito de ir e vir sem precisar da ajuda de outros. Muitas 

vezes nao disponivel no momento em que se necessita. Dentro desta visao e que 

iremos abordar a atividade fisica para a terceira idade. 

Para que uma pessoa com mais de 60 anos possa praticar alguma 

modalidade de exerdcios e necessaria em primeiro Iugar uma avaliagao medica e 

fisica, espago adequado, roupas e calgados apropriados, manter a reposigao de 

liquidos, seguir uma progressao de treinamento, tornar a atividade urn ha.bito e ter 

sempre a supervisao de urn professor de educagao fisica. J a esta provado que os 

programas de condicionamento fisico promovem a diminuigao do cansago, elevagao 

do trabalho total e conseqiientemente melhora da capacidade aer6bica em idosos. A 

suplementagao nutricional e o aumento da forga muscular melhoram a capacidade 

fisica reduzindo sintomas depressivos e aumentando a qualidade de vida. 

A atividade ffsica tern urn papel de modifica<;;ao das altera<;;6es do peso e da 
cornposi<;;ao corporal relacionados a idade, pessoas ativas em rela<;;ao aos sedentarios, 
possuem menor peso corporal, percentual de gordura, rela<;;ao cintura-quadril e maior 
indice de massa rnagra. (RAUCHBACH & SANTOS, 2004, p. 35). 

Conforme observa NAHAS (2001), os beneficios da pratica de 

atividades fisicas, referidos como imediatos sao alterag6es que acontecem durante e 

logo ap6s a realizagao das atividades ffsicas. Ja as diversas modificag6es estruturais e 
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funcionais que acontecem em fun~ao da pnitica regular de exercfcios ffsicos sao 

considerados beneffcios a medio e logo prazos (adapta~5es), observaveis em algumas 

semanas ou meses. As de maior importancia para as pessoas acima de 60 anos sao: 

1. Beneffcios Fisiol6gicos 

1.a- Beneffcios imediatos: 

• Controle dos nfveis de glicose; 

• Estfmulo para ativa~ao de catecolaminas (adrenalinalnoradrenalina); 

• Melhor qualidade do sono. 

1.b- Beneffcios em medio prazo: 

• Maior eficiencia e capacidade aer6bica; 

• Menor perda na mas sa muscular; 

• Melhoria de nfveis adequados de flexibilidade; 

• Manuten~ao ou menor perda nos nfveis de equilibria, coordena~ao e 

velocidade de movimentos. 

Para MATSUDO (1997) entre os beneficos da atividade ffsica para o 

idoso, podemos citar algumas: 

• Regula os nfveis de glicose sangufnea 

• Melhora do sono 

• Diminui~ao do peso corporal. 

• Redu~ao do estresse e ansiedade. 

• Melhora o humor. 

• Melhoria da integra~ao social do indivfduo. 

• Melhora a saude mental. 

Os programas de atividades ffsicos voltados para o grupo de terceira 

idade nao podem deixar de considerar as mudan~as, fisiol6gicas, psicol6gicas e sociais 

que atingem essa faixa etaria, como esclarece FARIA JUNIOR (1996), os fatores de 

ordem fisiol6gica irao influenciar o nfvel de desempenho ffsico, que nesta fase da vida 

e limitado pela redu~ao da capacidade aer6bica e anaer6bica; nas altera~5es da for~a 

muscular; na perda de elasticidade; na diminui~ao da flexibilidade, da habilidade 

motora e do rendimento mecanico. As altera~5es provocadas pelo envelhecimento no 
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ser humano podem ser restringidas com a pnitica regular de atividades fisicas, 

principalmente no que tange a melhora do bem-estar cotidiano, dando maior 

disposic;ao, proporcionando muitas vezes o relacionamento social com outros idosos, 

diminuindo as dores fisicas. 

Segundo GOBBI (1996), a atividade fisica para terceira idade, melhora o 

bern estar geral, a saude fisica e psicol6gica e a independencia, reduz e minimiza o 

risco de doenc;as e pode mudar perspectivas estereotipadas da velhice. Traz beneficios 

a curto e longo prazo. 

Em suma, os autores convergem com relac;ao aos incontestaveis 

beneficios que atividade fisica coordenada e organizada pode trazer para o 

envelhecimento com qualidade de vida, na minimizac;ao e prevenc;ao dos efeitos da 

idade. Diante dos comprovados beneficios aparece o questionamento, mas que tipo de 

atividade fisica e mais apropriada para pessoas da terceira idade? Varios autores 

afirmam que melhor atividade e caminhada com durac;ao de 30 minutos por dia, tres a 

cinco vezes por semana. Mais para responder tal questionamento tao especifico se faz 

necessaria urn estudo te6rico e aprofundado sobre atividade fisica para terceira idade. 
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3. METODOLOGIA 

Os metodos utilizados neste estudo primeiramente foram: revisao 

bibliografica das informa96es que permeiam a terceira idade e os diversos aspectos 

que envolvem o idoso na sociedade, ou seja, buscou-se informa96es s6lidas de 

diversos autores, destacando a importancia de programas para este publico que 

contribuem na busca da qualidade de vida. Este metoda monografico aplicado neste 

estudo possibilitou uma ampla leitura sobre o assunto, proporcionando compara96es e 

amilises de defini96es conflitantes sobre tema. 

Tambem foi realizado urn estudo bibliognifico para embasamento te6rico 

das atividades pretendidas nos projetos que contemplam o idoso, desta forma ficou 

estabelecido que as maiorias das atividades voltadas para este publico poderao ser de 

forma pnitica, sempre buscando a forma participativa dos integrantes. 

Com aplica9ao da modalidade analftica, foi possivel analisar algumas 

obras de relevantes autores, trazendo as informa96es pr6ximas da realidade dos idosos 

curitibanos, dando subsidios para implementa96es de projetos que visao os beneficios 

da terceira idade. 
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4. CONCLUSAO 

Atraves deste estudo foi evidenciada a importa.ncia de alguns fatores 

determinantes para o envelhecimento com qualidade. Podemos destacar os fatores 

modificaveis como: nutri<;ao, tabagismo, rede social de relacionamentos e atividades 

flsicas e mentais. Neste campo da atividade fisica a pratica sistematizada de exercicios 

flsicos produz efeitos protetores contra a evolu<;ao das doen<;as cronicas degenerativas 

nos diferentes estagios de vida, propiciando nao somente incremento na expectativa de 

vida, mas acima de tudo melhora no estado de saude do individuo. Vale ressaltar que 

a maioria das literaturas consultadas destaca os beneficios da atividade fisica, mais 

todos tern a consciencia que somente a pratica destes, nao proporcionara uma 

qualidade de vida aceitavel. Desta forma os pesquisadores devem considerar outras 

atividades de extrema importancia no processo de envelhecimento, como lazer ativo e 

turismo social, que foram detalhados neste estudo. 

Tambem podemos observa a carencia de projetos que objetivam a 

terceira idade, e quando encontramos alguns, sao de responsabilidades de institui<;oes 

publicas ou de autarquicas, faltando participa<;ao da iniciativa privada. Esperamos que 

os profissionais do esporte que tern como objetivo dedicar-se a projetos que buscam 

trabalhar com qualidade de vida, possam ver na terceira idade oportunidades de 

neg6cios e realiza<;oes. 

Os projetos estruturados (ver anexo I p. 28) e com base cientifica 

poderao proporcionar ao idoso varios beneficios como: inclusao, integra<;ao social e 

cultural, melhoria no condicionamento fisico, melhoria das condi<;5es psicol6gicas, 

menor risco de doen<;as decorrentes da inatividade e principalmente a redu<;ao dos 

riscos de doen<;as cardiovasculares. 

Com a participa<;ao do idoso nestes projetos, a tendencia e que haja uma 

grande melhora na qualidade de vida do idoso, principalmente nos aspectos que 

tangem a saude fisica tais como a osteoporose, equilibrio, postura, locomo<;ao, 

mobilidade, dificuldade respirat6ria, dores lombares, tempo de rea<;ao, ansiedade, 

depressao e circula<;ao periferica. 
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ASSOCIA<;AO DOS FUNCIONARIOS DA ROBERT BOSCH LTDA 

PROJETO CLUBE BOSCH DA TERCEIRA IDADE 

Autor: Dirceu Puehler 

Projeto apresentado a Associa9ao dos 
Funciom1rios da Robert Bosch Limitada -
Curitiba, para atendimento colaboradores e 
ex-colaboradores aposentado da Robert 
Bosch. 

CURITIBA 
2006 



1. IDENTIFICA<;AO: 

1.1 Nome do Projeto: Clube Bosch da Terceira Idade 

1.2 Promo~ao: Associac;ao dos Funciomirios da Robert Bosch Ltda. 

1.3 Execm;ao: Departamento de esportes e social. 

1.4 Parcerias (possibilidades): 

SEBRE-PR 

SESI-PR 

Secretaria de saude Prefeitura municipal de Curitiba 

Secretaria de esporte e Lazer de Curitiba 

Secretaria da Agricultura de Araucaria 

ONG- Voluntarios Bosch 

Departamento Medico da Robert Bosch Curitiba 
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1.5 Publico Alvo: Colaboradores da Robert Bosch que estao em processo de 

aposentadoria, os colaboradores que ja estao aposentados na ativa e os inativos, 

tambem poderao participar os conjuges dos associados envolvidos. 

1.6 Numero de participantes: Aproximadamente 300 pessoas. 

1.7 Periodo de realiza~ao: Permanente. 

2. CONTEXTUALIZA<;AO 

A Bosch esta presente no Brasil desde 1954, onde fabrica e comercializa 

equipamentos e sistemas automotivos, auto radios, ferramentas eletricas, aquecedores 

de agua a gas, eletrodomesticos, sistemas de seguranc;a, maquinas de embalagem e 

automac;ao industrial. 

A unidade da Bosch, em Curitiba, localiza-se na Cidade Industrial (CIC), 

ocupando mais de 70 mil metros quadrados de area construida. A fabrica inaugurada 

em 1978, e hoje com cerca de 4.917 empregados, exporta 50% da produc;ao para a 

Alemanha, os Estados Unidos e a Asia. 
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Para a Bosch, mms que o lucro, gerar melhores condi~oes soc1ms e 

fundamental. Sendo a Responsabilidade Social Empresarial desenvolvida por meio de 

pniticas cujo objetivo nao e apenas reduzir os problemas sociais, mas contribuir para o 

desenvolvimento economico sustentavel, atraves da condw;;ao dos neg6cios de tal 

forma que a empresa se torne urn agente de evolu~ao social, suprindo as demandas 

atuais e futuras, desde a concep~ao de seus produtos ate a sua utiliza~ao pelo 

consumidor final, contemplando a cadeia de suprimentos, o processo industrial, a 

gestao dos colaboradores e o atendimento ao cliente. 

Todas as decis6es empresariais e o relacionamento com seus diversos publicos devem 

ser baseados em valores eticos, respeito as exigencias legais e ao meio ambiente. 

Dentre os Principios da Responsabilidade Social que alicer~am o referido 

desenvolvimento economico sustentavel, destacam-se: 

2.1 Direitos humanos 

Respeito e apoio em conformidade com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. 

2.2 lgualdade de chances 

Respeito a igualdade de chances aos colaboradores, independentemente 

de cor, ra~a, genero, nacionalidade, proveniencia social, portadores de necessidades 

especiais e orienta~ao sexual. Respeito as convic~6es politicas ou religiosas dos 

colaboradores, na medida em que estas se baseiem nos principios democraticos e na 

tolerancia em rela~ao aqueles de opiniao diferente. 

2.3 Integrac;ao de pessoas com deficiencias 

Os portadores de necessidades especiais possuem direitos iguais na 

sociedade e na vida empresarial. 0 apoio a estas pessoas e a sua integra~ao na 

empresa, assim como a coopera~ao mutua, sao principios fundamentais da cultura 

empresarial da Bosch. 



2.4 Livre escolha do trabalho 

Respeito do principia da liberdade de escolha e rejeis;ao de qualquer 

forma de trabalho fors;ado. 

2.5 Direitos das crian~as 
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Intolerancia ao trabalho infantil e respeito aos direitos das crians;as. As 

disposis;oes das Convens;oes no 138 e no 182 da OIT - Organizas;ao Intemacional do 

Trabalho sao observadas em todas as empresas do Grupo Bosch. 

2.6 Rela~oes com os representantes dos trabalhadores 

Reconhecimento ao direito fundamental de todos os colaboradores a 

formarem sindicatos e a filiarem-se aos mesmos por livre e espontanea vontade. 

2. 7 Condi~oes justas de trabalho 

As condis;oes para sahirios e encargos sociais correspondem no mfnimo 

aos padr5es legais nacionais ou locais, as respectivas disposis;oes legais ou aos 

respectivos acordos. Respeito as disposis;oes da Convens;ao no 100 da OIT referente ao 

principia da igualdade de remuneras;ao de homens e mulheres por trabalho de igual 

valor. 

2.8 Seguran~a e higiene do trabalho 

A Bosch respeita os respectivos padr5es nacionais para urn ambiente de 

trabalho seguro e higienico e toma, neste contexto, as medidas adequadas para garantir 

a saude e a segurans;a no local de trabalho, assegurando assim, condis;oes saudaveis no 

emprego. 

2.9 Qualifica~ao 

Incentivo as medidas de qualificas;ao dos colaboradores que lhes 

permitam adquirir habilidades e conhecimentos, assim como ampliar e aprofundar sua 

capacitas;ao profissional e tecnica. 
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2.10 Meio Ambiente 

A Bosch atua em prol da conserva<;_:ao e prote<;_:ao do meio ambiente. 

Alem disso, contribui para a melhoria continua das condi<;_:5es de vida nos locais onde 

se situam suas fabricas. Os seus princfpios de prote<;_:ao ambiental refletem a 

responsabilidade pelo meio ambiente e formam a base de imimeras iniciativas que sao 

realizadas por toda a Organiza<;_:ao. (http:\\www.Bosch.com) 

Neste contexto, referente a responsabilidade social, a Bosch, tao 

preocupada com o ser humano, oportunizou aos seus colaboradores de todas as 

unidades de neg6cios plano de previdencia privada, criando a empresa no Grupo 

chamada Prevbosch. Projetos como o "Clube Bosch da Terceira Idade" sera pioneiro 

no grupo Bosch e procurara andar junto com os princfpios e valores do Grupo. 

A Associa<;_:ao dos Funcionarios da Robert Bosch, atualmente, 

desenvolve diversos projetos voltados para melhoria da qualidade de vida dos 

colaboradores Bosch, mais nenhum busca uma especificidade tao grande de Publico. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

• Formar urn grupo da Melhor Idade na AFRB, proporcionando atividades 

intemas (clube) e extemas (Cidade Curitiba) voltadas para o lazer, saude, 

cultura, desenvolvimento pessoal, rela<;_:5es sociais e de gestao de neg6cios. 

3.2 Objetivos Especificos 

• Proporcionar encontros sociais esportivos especfficos para este publico. 

• Realizar cursos de empreendorismo, gestao de neg6cios e artesanatos. 

• Oportunizar a participa<;_:ao do grupo em turismo social. 

• Estimular o trabalho voluntario em projetos sociais. 

• Proporcionar o desenvolvimento pessoal e social. 

• Melhorar a qualidade de vida atraves da ado<;_:ao de urn estilo de vida saudavel. 

• Motivar a participa<;_:ao nas atividades da AFRB. 
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• Realizar parcerias para o desenvolvimento das atividades 

4.EMPRESA 

Nome: Robert Bosch Ltda. 

Origem do Capital: Alemao 

Grupo economico: Industria automotiva 

Produtos: Sistemas Diesel - Automobilistica 

Mercados: Internos e internacionais 

Faturamento Annal: Nao fornecido 

Capital: Nao Fornecido 

Numero de funciomirios: 4.917 Colaboradores 

Bases Fisicas: A Robert Bosch Curitiba esti situada na Cidade industrial de Curitiba, 

em uma area total de 587.232 m2, com uma area construida de 71.945 m2. 
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HISTORICO DA EMPRESA 

Bosch no Mundo: 

N a segunda metade do seculo XIX a Alemanha, como poucos pafses, 

vivia urn perfodo de expansao industrial. Neste ambiente nascia, em 23 de setembro de 

1861, no Vilarejo alemao de Albeck, perto de Ulm, Robert Bosch. Especialista em 

mecanica fina, ap6s dois anos nos Estados Unidos Robert Bosch retoma a Alemanha, e 

aos 25 anos, funda em Stuttgart, em 15 de novembro de 1886, a Oficina de Mecanica 

fina e Eletrotecnica. Alguns meses depois recebeu desafio de criar sistema de igni<;ao 

para motores a gasolina, semelhante aos existentes nos motores a gas. Dez anos depois 

entregava a milesima igni<;ao e comemorava introduzindo a jornada de nove horas, 

fato inedito na Alemanha. (Bosch 50 anos de Brasil, p. 11) 

Em 1898, Robert Bosch inaugurava na Gra-bretanha sua pnmeua 

representa<;ao no Exterior, e nos anos seguintes foi a vez da Fran<;a e da Belgica, ja 

sinalizando o potencial de empreendorismo do Sr. Robert Bosch. Tambem em 23 de 

junho de 1906 e comemorado com festa a entrega da igni<;ao de mimero 100 mil, 

sendo organizado uma festa na fabrica para seus 526 colaboradores e nesta 

oportunidade e introduzido na fabrica mais urn avan<;o social: jomada de oito horas, 

reivindica<;ao dos sindicatos internacionais, que a legisla<;ao alema s6 iria adotar doze 

anos mais tarde. Ap6s cinco anos de pesquisa, em 1927 era produzida a primeira 

bomba Injetora Bosch e logo foram criadas centenas de produtos que complementava 

o sistema e neste perfodo tambem eram lan<;ados no mercado as Ferramentas Eletricas 

Bosch. (Bosch 50 Anos de Brasil, p. 14). 

Bosch no Brasil 

Na primeira metade do seculo XX a Robert Bosch estava presente no 

Brasil atraves de representantes, mais na segunda metade do seculo com a chegada das 

industrias alemas automobilfstica no Brasil e forte crescimento economico no pafs a 

Bosch abre sua primeira representa<;ao em Sao Paulo. Impulsionado pelo contexto 



36 

poHtico e economico do governo Juscelino Kubitscheck, a Bosch partiu para novo 

empreendimento no Brasil, transferindo sua sede para Campinas e instalando a 

unidade fabril neste local. Iniciando sua produs;ao efetivamente em 1960. (Bosch 50 

Anos de Brasil, p. 49). 

Situada numa regiao estrategica, Curitiba tinha tambem seu favor uma 

politica de incentivos para instalas;ao industriais. Tais fatores levaram a Bosch 

inaugurar uma unidade piloto em 1975, sendo inaugurada sua sede 1978 na Cidade 

industrial de Curitiba (CIC). Uma decada ap6s sua crias;ao a Bosch se destaca como 

uma das maiores empregadoras da CIC. Em 1983 foi inaugurada, ao lado da empresa, 

a Associas;ao dos funcionarios da Robert Bosch Curitiba, popularmente chamada pelos 

seus s6cios de Clube Bosch. Com a missao de proporcionar, cultura, lazer social, lazer 

esportivo e saude aos colaboradores da Robert Bosch e seus familiares. ( Bosch e 

Voce. Informativo interno 1973- 1986) 

Responsabilidade Social 

A preocupas;ao com as condis;oes de trabalho, com a saude e com a 

formas;ao dos seus colaboradores sempre esteve presente na hist6ria da Bosch. 0 

grupo Bosch pratica uma politica empresarial originada em valores de seu fundador, 

abrangendo tambem o foco no bern estar social das comunidades onde esta inserido. 

"Boa forma<;ao liberta 0 homem. Por essa razao precisamos favorecer, por todos OS 

meios, a boa forma<;ao do povo, a possibilidade de pensar e agir politicamente de 
maneira certa e reconhecer erros ... " (Robert Bosch). 

Em 1929, na Alemanha foi criado sistema previdenciario para seus 

colaboradores e servis;o de assistencia a idosos o Bosch-Hilfe. Pouco antes da data de 

seu falecimento Robert Bosch decidiu, atraves de testamento, que o capital total da 

empresa seria dividido em duas partes: 8% para familia Bosch e 92% para uma 

fundas;ao sem fins economicos, a fundas;ao Robert Bosch, estabelecida na Alemanha 

em 1964. Com isso os seus valores foram preservados, determinando que o lucro nos 

neg6cios sempre fosse reinvestidos na propria empresa e uma parte destinada a 

fundas;ao para os projetos sociais. No Brasil a Bosch investe em projetos sociais e 
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culturais, tendo como foco principal a educa<;ao como mew de desenvolvimento 

social. Os diversos projetos e a<;6es desenvolvidas sao voltados para a educa<;ao basica 

e profissionalizante de adolescentes, a consciencia ambiental,aa saude como fator de 

qualidade de vida e ao incentivo a cultura. ( BORGHOFF S.A, 1987) 

S.PROPOSTA 

• Criar urn projeto no qual possamos aplicar na pratica as diretrizes te6ricas, que 

levam a uma pessoa aposentada continuar a freqiientar as atividades 

patrocinadas pela empresa na qual trabalhou durante muitos anos e se 

aposentou. 

6. PROCEDIMENTOS 

• Para participar os aposentados e os interessados deverao procurar Associa<;ao 

dos funcionarios da Robert Bosch e inscrever-se no projeto Clube da Melhor 

Idade, tambem deverao fazer sua pre-inscri<;ao em uma das atividades 

ofertadas pelo projeto. 

7. METODOLOGIA 

• Realiza<;ao de atividades de acordo com os interesses do grupo. 

• Estimular atividades para arrecada<;ao de dinheiro para o grupo realizar viagens, 

encontros. Formar grupos onde os participantes possam estar discutindo 

quest6es sobre a "Terce ira I dade", Aposentadoria. 

• Convidar profissionais de diversas areas para dar palestras. 

• Proporcionar acesso a plano de saude da Unimed.Realizar eventos sociais e 

esportivos direcionados para "Terceira Idade", ex: Olimpiada da Melhor Idade, 

Noite da Saudade e outros. 
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8.METAS 

• Aumentar mimero de s6cios aposentados da CtW/AFRB. 

• Melhorar Qualidade de Vida dos aposentados da Robert Bosch Ltda, 

• Realizar acompanhamento no processo pre e p6s-aposentadoria. 

• Ter urn grupo da terceira idade com no rninimo 100 pessoas participantes 

9. INDICADORES 

• Numero atuais de s6cio aposentados participantes da AFRB. 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

• Possibilitar ao s6cio-aposentado da Associa<;ao dos Funcionfuios da Robert 

Bosch uma continua participa<;ao em eventos sociais, esportivos, culturais, 

saude e de gestao de neg6cios. 

• Despertar entre seus associados, dependentes e a comunidade o interesse pelo 

tema, criando uma cultura da busca da qualidade de vida, atraves da preven<;ao 

e a busca de estilo de vida saudavel. 

• Formar grupo da terceira idade na AFRB, mantendo os integrantes em 

constante atividade. 

11. PLANO DE A<;AO 

11.1 Promm;ao 

• Associa<;ao dos funcionarios Robert Bosch -Curitiba-PR 

11.2 Execm;ao 

• Departamento Social da Associa<;ao dos funcionarios da Robert Bosch Ltda 
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• Profissionais de Educa<;ao Ffsica: Pro:F Dirceu Puehler, Pro:F Welilngton 

Barbosa e Prof! Sheila Fritzen 

• Assistente social: Lenyr Borsa 

• Psic6logo: Karina Martins 

• Estagiarios de Educa<;ao Ffsicas da Associa<;ao dos Funciomirios da Robert 

Bosch. 

11.3 Publico Alvo 

• Associados e conjuges aposentados da ativa e OS inativos da Robert Bosch Ltda, 

sendo uma expectativa geral de 300 pessoas. 

11.4 Local de Realizat;ao 

• Associa<;ao dos Funcionarios Robert Bosch - Curitiba e possfveis locais da 

Cidade de Curitiba. 

12 ATIVIDADES DO PROJETO 

• Noite da Saudade: Formato de baile a atividade pretende reunir o grupo para 

urn reencontro com os amigos, sera realizado nos sabados a noite, sendo urn 

evento no primeiro semestre e outra no segundo. Nesta oportunidade tambem 

serao comemorados os aniversarios do grupo e sera oportunidade dos 

participantes indicar seus interesses e expectativas com projeto. 

• Turismo Social: Serao realizados a cada dois meses, os passews serao na 

Cidade de Curitiba, com objetivos de visitar os pontos turfsticos da Cidade, 

visitar as salas de cinemas e teatros. Em urn segundo momento serao 

desenvolvido excursoes para Resorts do Parana e Santa Catarina, sendo que o 

custo do transporte a Associa<;ao absorveria e custos de alimenta<;ao e estadias 

ficara de responsabilidade do aposentado. 
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• Cursos e Treinamentos: estas atividades serao de estrema importa.ncia, com 

objetivo de informar os associados quais as melhores possibilidades de 

investimentos e neg6cios. 0 objetivo destes cursos sera de criar oportunidades 

de op<;6es de renda alternativas, podendo ser cursos de Artesanatos em geral, 

curso de empreendorismo, curso de Administra<;ao de propriedades rurais 

(chacaras). No campo das palestras serao realizadas com objetivo de 

conscientiza<;ao e informa<;ao. 

• Atividades Fisicas: Serao ofertadas semanalmente, sendo caminhada no 

bosque com sessao de alongamentos antes do infcio e no termino. Esta 

atividade ocorreni nas ter<;as e quintas as 08 horas da manha. Uma vez por mes 

sera ofertado cafe da manha para os participantes. Nestes dias a sauna do clube 

Bosch ficara disposi<;ao para uso exclusivo dos participantes do projeto. 

• Olimpiadas Bosch da Melhor Idade: Todas atividades esportivas serao 

concentradas neste evento, tera dura<;ao de dois meses e ocorrera em agosto e 

setembro. As modalidades serao: Canastra dupla (casal), truco, domino dupla, 

dama, xadrez, bocha, bolao, pescaria e prova da caminhada no bosque. 

• A valia-;oes Fisicas e Patol6gicas: Para avalia<;ao ffsica sera utilizado 

laborat6rio da Associa<;ao e ocorrera nas ter<;as quinta ap6s as caminhadas. Os 

exames especfficos serao realizados conforme necessidade e sera de 

responsabilidade do laborat6rio do SESI. 

Observa-;oes: No decorrer do projeto as atividades poderao sofrer adequa<;6es e 

altera<;6es conforme necessidade do Grupo. 
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13. MATERIAL 

• Serao utilizados materiais e estruturas ja existentes na Associas;ao dos 

Funcionarios da Robert Bosch como: Salao de festas, sala para curso, sala para 

jogos de mesa, espas;os para realizas;ao de atividades esportivas, sala de 

avalias;ao ffsica, espas;os para atividade ffsica como pista de caminhada no 

bosque e sala de gimistica. Tambem serao utilizados sistemas de som da AFRB, 

sistemas de transportes para passeios e excursoes e os materiais pertencentes a 

Associas;ao. 

• Para condus;ao do projeto serao utilizados os recursos humanos existente na 

Associas;ao e na Robert Bosch. Para a atividade de avalias;ao ffsica e 

caminhada, serao ampliados as horas do profissional de Educas;ao Ffsica 

prestadores de servis;o aut6nomos, com os custo apresentados na tabela de 

investimentos da empresa. 

14. DIVULGA<;AO 

• Atraves de E-mail, site, Bosch News, jornal da empresa, cartazes, folder, jornal 

da comunidade "Folha" da ere e revista da Associas;ao" 0 elube". Tambem 

sera utilizado sistema de mala direta para os aposentados na inativa, sendo 

enviado convites e folders explicativos sobre os programas do projeto. 

15. A<;AO 

• eonfirmas;ao por telefone e e-mail se o aposentado recebeu correspondencias de 

divulgas;ao do projeto. 

• 0 aposentado devera procurar a secretaria e preencher requerimento de s6cio 

aposentado, conforme exigencia do Estatuto social da Associas;ao. 0 
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requerimento deveni ser aprovado pelo presidente do Conselho Deliberativo e 

pelo presidente da Diretoria da Associa<;;ao dos Funcionarios da Robert Bosch. 

• Ap6s aprova<;;ao do requerimento a Associa<;;ao fara carteira de s6cio 

aposentado, que sera utilizada para acesso as dependencias da AFRB e no 

momento das inscri<;;oes e participa<;;ao nas atividades. 0 aposentado devera 

fazer Inscri<;;oes na secretaria da Associa<;;ao nas atividades ofertadas pelo 

projeto. 

16. INVESTIMENTOS 

Recursos Humanos Quanti dade 

01 professor Ed. Fisica 24 horas 

Encargos Sociais ISS 

Total 

Recursos p/ atividades 

Noite da Saudade 02 

Transportes Locais 06 

Transportes Externos 02 

Camisetas 200 

Cafe da manha 12x100 

Cursos de artesanatos 04 

Palestras 02 

Total 

TOTAL DO PROJETO 

Custo por participante 100 

OBS: Os valores apresentados sao em reais. 

PARTICIPACAO FINANCEIRA: 

• Robert Bosch Ltda 

Mensa! 

480,00 

48,00 

528,00 

Unibirio 

2.200,00 

150,00 

1.500,00 

12,00 

3,00 

250,00 

500,00 

• Associa~ao dos Funciomirios da Robert Bosch 

Anual TOTAL 

5.760,00 5.760,00 

576,00 576,00 

6.336,00 6.336,00 

Annal TOTAL 

4.400,00 4.400,00 

900,00 900,00 

3.000,00 3.000,00 

2.400,00 2.400,00 

3.600,00 3.600,00 

1.000,00 1.000,00 

1.000,00 1.000,00 

16.300,00 

22.636,00 

226,00 

R$ 11.318,00 

R$ 11.318,00 
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17. PARCERIAS 

Na falta de recursos humanos, estrutura ffsica e financeira algumas 

parcerias sao necessarias, serao proposto parcerias com seguintes institui<;5es: 

• SESI: podeni participar com recursos humanos, com laborat6rio para exames e 

com avalia<;ao ffsica. 

• SEBRAE: Podeni participar com treinamento e palestras. 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA: Apoio atraves de suas 

secretarias. 

• SECRETARIA AGRICULTURA DE ARAUCARIA: Esta parcena 

possibilitaria o entendimento dos aposentados sobre os aspectos economicos, 

produtivos e operacionais de urn investimento em uma propriedade rural. 

• ASSOCIA<;AO DE APOSENTADOS DE CAMPINAS: Podeni viabilizar 

urn custo menot em pianos de saude particulares. 

18. CRONOGRAMA: 

Atividades do Projeto JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Descri9ao do Projeto X X X 

Aprova9ao Empresa X 

Divulga96es X 

Cadastro aposentados X 

Inscri96es X X X X X X 

Infcio das atividades X X X X X 

DEZ 

X 

X 
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