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APRESENTAÇÃO

Compreendemos que a Ciência não é uma forma isolada e deslocada de 
conhecimentos, é uma referência sob o qual se vê o mundo; descreve a realização 
da mobilidade dos pensamentos na formação da aprendizagem onde, cada área 
exprime para si, o modo como o homem se relaciona com seu ambiente.

A Ciência atua com grande influência em nossa vida cotidiana ao ponto de ser 
difícil idealizar como seria o mundo atual sem a sua colaboração ao longo do tempo. 
A Ciência tem sido a grande responsável pelas renovações tecnológicas. 

A Ciência se evidencia por uma inquietação permanente não só em analisar as 
maravilhas que acontecem em nosso meio, como também em descrevê-las e propor 
teorias lógicas que possam explicar como acontecem.

Esta obra tem como objetivo principal de incentivar uma reflexão sobre “As 
Ciências da Vida frente ao Contexto Contemporâneo”. Em acréscimo, busca-se 
esclarecer a sucinta relação entre saúde e o contexto contemporâneo na organização 
do sistema de saúde, nos serviços ofertados e nos processos de trabalho dos 
profissionais. 

Esta coleção de informações é composta por vinte e sete capítulos. Trata-
se, portanto, de uma contribuição aos estudos da consolidação enquanto Ciência 
da Vida, cujo caminho metodológico é composto por textos e atividades científicas 
que instigam o leitor à problematização permanente sobre a realidade na qual está 
inserido.

Na atual edição de “As ciências da Vida frente ao Contexto Contemporâneo 
3”, os leitores irão descobrir artigos sobre a saúde em suas diversas formas de 
abordagem. Convidamos então, os leitores para desfrutarem dessas publicações.

Marilande Carvalho de Andrade Silva
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RESUMO: O líder aparece como uma 
necessidade da comunidade, para organização, 
desenvolvimento de metas, condução e 
promoção local; norteada, juntamente com a 
comunidade, que apoia os ideais de progresso, 
principalmente nos âmbitos de informação, 
educação, saúde e direitos. O objetivo desse 
trabalho foi conhecer a história de vida de 
uma líder comunitária, e o desenvolvimento de 
ações para melhoria da comunidade carente, a 
qual a líder presta serviço. A coleta de dados 
ocorreu por meio de uma história oral, além de 
ser identificado, na literatura, benefícios para as 
comunidades das ações realizadas por estes 
sujeitos. Como resultado, firma-se grandes 
implementações para o avanço comunitário. 
PALAVRAS-CHAVE: Participação comunitária. 
Assistência à saúde comunitária. Saúde 
coletiva. Planejamento de instituições de 
saúde. Liderança.
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COMMUNITY LEADERSHIP: A LIFE STORY

ABSTRACT: The leader appears as a community need for organization, goal 
development, leadership, and local promotion; together with the community, which 
supports the ideals of progress, especially in the fields of information, education, health 
and rights. The purpose of this work was to know the life story of a community leader, 
and the development of actions to improve the needy community, which the leader 
provides service. The data collection occurred through an oral history, besides being 
identified, in the literature, benefits to the communities of the actions performed by these 
subjects. As a result, major implementations are made for community advancement.
KEYWORDS: Community participation. Community health care. Public health. Planning 
of health institutions. Leadership.

1 |  INTRODUÇÃO

A prática de liderar uma comunidade tem sido um papel importante como técnica 
de progresso local. Uma comunidade organizada e administrada por um líder, tem 
subsidio para desenvolver-se sustentavelmente. O surgimento de uma liderança não 
irá afanar por completo os males da comunidade, no entanto, é seguro afirmar que a 
habilidade de pessoas serem geradoras de sua história, empreendedoras, inovadoras, 
buscando a efetuação de suas necessidades e a colaboração da comunidade, 
familiarizando-se, flexibilizando-se em redes e em parcerias, buscando princípios 
e objetivos comuns, vai depender fundamentalmente da conduta desenvolvida na 
liderança (PINHEIRO, BORGES, 2012). 

A efetividade da prática de liderança, no desenvolvimento local, se dá 
inicialmente pela identificação de problemas, desde as condições dos indicadores 
de infraestrutura física (água, esgoto, moradia, energia) ao índice de criminalidade 
e violência. Além de prosseguir com organização em grupos sociais, motivando a 
conscientização dos problemas comunitários e desenvolvendo a credibilidade de que 
a ação realizada gera mudanças, causando, assim, o esclarecimento da importância 
de cada indivíduo na elucidação desses problemas, assim sendo o papel do líder 
(PINHEIRO, BORGES, 2012; MACIEL et al., 2013). 

A análise da liderança vem, cada vez mais, desenvolvendo um grande interesse, 
mormente quando a preocupação são as comunidades carentes, pelo progresso que 
tem causado nas comunidades. É visto que uma comunidade não resolve inteiramente 
seus problemas, devido à falta de uma liderança que consiga juntar em torno de si 
todas as necessidades e problemas locais, e, através de vários mecanismos, tentar 
solucionar esses problemas (LUZÓN, STADEL; BORGES, 2003; OBERG, ZAMORA, 
2013). 

A imagem de um líder tem sido vista como fundamental, nos dias atuais, pela 
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forma de nortear-se junto às comunidades carentes, com a finalidade de melhoria. 
Antigamente era afirmado que a liderança era inata do indivíduo que a possui, hoje, 
tem-se convicção, que a liderança pode e deve ser desenvolvida. Daí, é importante 
observar os princípios teóricos que podem ser semelhantes entre os líderes, 
identificando um estilo que seja condizente com as características e a situação 
vivenciada pela comunidade (LUZÓN, STADEL; BORGES, 2003; OBERG, ZAMORA, 
2013). 

No cenário comunitário, a liderança tem imprescindível papel na condução de 
melhorias e reinvindicações, em debates, também em impulsionar à comunidade a 
exercer sua cidadania. As comunidades possuem necessidades, que são focadas 
diante do Estado, mas que nem sempre são alcançadas soluções. Nota-se que 
muitas vezes as comunidades não conseguem repassar para as instâncias superiores 
as suas problemáticas devido à falta de uma liderança que consiga sintetizar as 
informações. Destaca-se a contribuição da comunidade através do planejamento 
participativo, buscando encontrar soluções para as problemáticas que enfrentam, 
contexto em que a capacitação se faz importante, incentivando o desenvolvimento, 
a consciência crítica da comunidade, a organização, a formulação de estratégias 
(PINHEIRO, BORGES , 2012). 

Neste sentido, o presente estudo, tem por finalidade, conhecer a história de 
vida de uma líder comunitária, e o desenvolvimento de ações para melhoria da 
comunidade carente a qual a líder presta serviço, por meio de uma história oral.

2 |  METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se por ser um estudo qualitativo e observacional. 
A pesquisa foi realizada com uma líder comunitária. Obteve-se conhecimento da líder 
comunitária, para realização do presente trabalho, em uma visita de territorialização 
de um grupo de estudantes da área da saúde, realizada juntamente com um Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) da Unidade Básica de Saúde (UBS) Luís Franklin, 
localizado na Regional VI, no bairro de Messejana, na cidade de Fortaleza, do estado 
do Ceará, no dia 07 de março de 2016. 

A coleta de dados foi realizada com uma usuária da UBS Luís Franklin, no 
dia 1 de junho de 2016. Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado a 
metodologia de história oral. Esta metodologia consiste em realizar entrevistas, 
um processo de interação entre duas pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, 
tem o objetivo de obter informações do outro, o entrevistado. As entrevistas são 
gravadas, e em seguida, transcritas. São realizadas com pessoas que testemunham 
acontecimentos, conjunturas, modos de vida ou outros aspectos. Faz parte de um 
conjunto de documentos, memórias e autobiografias, permitindo a compreensão de 
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acontecimentos, situações e estilos de vida de indivíduos, grupos ou da sociedade 
em geral, permitindo o estudo da história mais concreta e próxima, proporcionando 
a compreensão das experiências vividas por outros.

A história oral é produzida a partir de uma incitação, o mais comum é a 
realização de perguntas. Essa, como qualquer outra metodologia tem obstáculos, 
como em relação a informação dada, que depende da memória, por exemplo, com 
a possibilidade do esquecimento, além dos equívocos e da tendência para a lenda e 
para o mito (HAGUETTE, 2010; FIORUCCI, 2010). 

As informações para realização do trabalho foram coletadas via telefonema. 
Utilizou-se para gravação do áudio o aplicativo de telefone celular: “gravação 
de Ligação”. A entrevista teve duração de 65 minutos e treze segundos. Após a 
entrevista, o áudio gravado foi transcrito, sem perda de quaisquer partes, para que a 
informação repassada fosse a mais íntegra possível.

A entrevista realizada deu-se início com apresentação do entrevistador, contendo 
as seguintes informações: nome, interesse na pesquisa, local de estudo, objetivo da 
pesquisa, identificação do caso. E em seguida, foram realizadas perguntas de cunho 
básico, contendo: nome, idade, escolaridade, data de início de trabalho voluntário, 
e em seguida, foi realizado o início da entrevista aberta, tendo como impulso “Conte 
sobre sua história de vida” e no decorrer do relato da líder comunitária surgiu as 
seguintes questões:

“Como foram recrutadas as pessoas para a reunião geral dos ACS?”; “Quais 
instituições fundadas?”; “Você foi fundadora de todas essas instituições?”; “Quem 
auxilia você nos trabalhos desenvolvidos?”; “Você tem auxílio de profissionais da 
área da saúde nas atividades realizadas?”.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em dados de identificação na entrevista, a líder comunitária relata ter 57 anos. 
É natural de Cascavel – Ce. Formou-se em Teologia, no Rio de Janeiro. Publicou 
3 livros: “Pegadas transformadas em flores”, “Contos que edificam” e “Que árvore 
você é?”. Fala fluentemente e ensina uma língua não natural, Crioulo, língua falada 
em Guiné Bissau. Dificilmente encontra-se em casa, diz ter várias reuniões nas 
instituições. Na primeira visita realizada à casa da entrevistada foi identificada a 
precariedade na moradia. Relata ser pastora, artesã, vendedora de produtos de 
limpeza, já foi locutora e compositora de músicas gospel.

No desenvolver da entrevista relatou ter feito parte da implantação dos ACS 
no Ceará, relata que o estado do Ceará, foi um dos primeiros estados a aderir a 
implantação. Aos 18 anos era servidora pública, na época, desenvolvia um trabalho 
de assistência social em saúde pública denominado “Movimento Brasileiro de 
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Alfabetização” que fazia parte do Programa Educativo da Saúde. Desenvolvia, 
nesse movimento, a educação integral e projetos de saúde na comunidade. Relata 
ter trabalhado também no Programa de Educação Infantil. Desenvolveu trabalhos 
muito dinâmicos nesses projetos, que o governador, na época, Tasso Jereissati, se 
interessou e fez um convite para uma reunião juntamente com a secretaria de saúde 
de vários municípios do Ceará. “Até então, o programa de assistência comunitária 
que fazíamos era voluntário, feito à base do amor”.

Já realizava essas atividades educativas em saúde “há muito tempo“, eram 
filiados ao posto de saúde que contava com o representante de cada distrito. Barro 
et al. (2010) observa que o ACS nasce num contexto sob acúmulo de influências 
sociais, ideológicas, políticas e técnicas. Passa a ser visto como uma estratégia 
política possível para superar o modelo tradicional, dando espaço para um novo 
modelo de atenção à saúde. É observado, hoje, que o ACS desempenha um papel 
muito importante dentro da Equipe Saúde da Família (ESF), devido à deveres que 
envolvem o acompanhamento nas áreas de atenção básica.

Já prestou serviço em diversos lugares, na cidade do Rio de Janeiro, em São 
Paulo e em algumas cidades do Nordeste. Prestou quatro anos de serviço na África 
Ocidental, dava apoio e assistência a pessoas carentes. Foi professora na primeira 
escola de Jabo. Participou da implantação de uma escola em Guine Bissau. Prestou 
assistência ao trabalho de desenvolvimento social no Paraguai.

A líder relata, ainda, prestar serviços em uma comunidade de área de risco, 
violenta, chamada Barreirão. Implantou uma escola de informática, ofertando o 
curso para crianças, adolescentes e também para idosos, diz: “precisam ter um 
conhecimento mais vasto do que acontece na sociedade, pois hoje em dia, sem 
conhecimento no mundo digital, ficamos perdidos no tempo”. Segundo Júnior, Silva 
e Gobbi (2010), há a promoção da universalização de interação da população com 
o uso das tecnologias da informatização e da comunicação que ajuda a acabar 
com o “analfabetismo tecnológico”, pois esta ação colabora com a propagação de 
conhecimentos, como acesso à informação e à pesquisa. 

Está desenvolvendo a implantação da Casa da Criança e do Adolescente, com 
participação de toda a comunidade engajada, para, assim, promover retirada de 
todas essas crianças e adolescentes da criminalidade. Tem implantado um centro de 
recuperação de drogas na cidade de Cascavel. Relata ter outro centro de recuperação 
em Horizonte, o qual este trabalha mais especificamente a ressocialização do 
dependente químico recuperado, dentro da família e dentro da sociedade, ainda 
em Horizonte, está desenvolvendo a implantação de um centro de apoio a crianças 
abandonadas, chamado Casa de Prevenção Criança Feliz, preparando-se para 
receber trinta crianças. Relata, também, ter um projeto em Fortim, que tem como 
objetivo tirar meninas da prostituição infantil. Todas essas instituições tiveram forte 
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influência da líder comunitária, por estarem dentro do projeto A.M.I.G.A (Agências de 
Missões Internacional Ganhando Almas) e ela ser a diretora do projeto.

No desenvolvimento do seu trabalho como líder, também trabalha o combate 
ao preconceito, com o desenvolvimento artístico, utilizando de personagens, como 
a “Menina Alegria”, que já viajou todo o Brasil desenvolvendo atividades contra o 
preconceito. Relata também fazer outros personagens, “Vovó das cabaças”, “Seu 
Baldanha” e “Galinha Lili”. 

Apoiar uma criança, um jovem e, até mesmo, um adulto, por meio do 
oferecimento de cuidados, sejam eles interpessoais ou institucionais, é uma ação 
que produz mudanças positivas específicas no desenvolvimento individual, e pode 
levar ao desenvolvimento no âmbito comunitário (JOVCHELOVITCH; PRIEGO-
HERNANDEZ, 2015). 

As pessoas que desenvolvem atividades junto aos projetos da líder são 
voluntárias, sendo cinco profissionais, além de duas psicopedagogas e uma 
assistente social, contando, ainda, com uma professora e uma enfermeira.

4 |  CONCLUSÃO 

“Se cada um de nós olhasse o próximo, e resolvêssemos carregar dentro 
de nós os menos favorecidos, eu tenho certeza que faríamos mudanças para o 
mundo da atualidade. Se levássemos esclarecimento e projeto de prevenção para 
humanidade, iríamos melhorar em algum aspecto”. Trecho retirado do relato feito 
pela líder comunitária. 

“Para uma comunidade ter voz e vez, é preciso que seja organizada”. 
(PINHEIRO, BORGES , 2012, pg. 83). Nota-se também o papel da líder comunitária em 
propiciar espaços para debates e articulações, mediando territórios que possibilitem 
estratégicas de enfrentamento através da construção coletiva e consciência crítica 
diante das problemáticas que a comunidade enfrenta. 

A liderança comunitária teve forte definição ao ser observado no relato prestado 
pela entrevistada. Pode-se observar as contribuições que a entrevistada tem ofertado 
para a comunidade, desde ações de entretenimento com personagens fictícios 
até a implantação de instituições para, de forma contínua, estar desenvolvendo a 
informação, consequentemente a educação e assim gerando saúde.
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