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XXXI CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI BRASÍLIA - DF

DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS II

Apresentação

O XXXI Congresso Nacional do CONPEDI – BRASÍLIA-DF, realizado entre os dias 27 e 29 

de novembro de 2024, teve como tema central “Um olhar a partir da inovação e das novas 

tecnologias”. Esse tema promoveu discussões intensas desde a abertura do evento, com 

repercussões ao longo das apresentações de trabalhos e das plenárias realizadas. Um destaque 

especial foi dado à questão da desigualdade social, abordada no Grupo de Trabalho “Direitos 

Sociais e Políticas Públicas II”. Este grupo enfatizou que os direitos sociais têm uma relação 

direta com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a concretização da cidadania 

plena, pois buscam reduzir as desigualdades e promover condições de vida dignas e 

completas para todos.

Sob a coordenação da Profa. Pós-Dra. Edna Raquel Hogemann (Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro), do Prof. Dr. Frederico Thales de Araújo Martos (Faculdade de 

Direito de Franca - Universidade do Estado de Minas Gerais) e da Profa. Dra. Rejaine Silva 

Guimarães (Universidade de Rio Verde-Goiás), o GT “Direitos Sociais e Políticas Públicas 

II” contribuiu significativamente para o evento, com apresentações orais e debates marcados 

tanto pela relevância quanto pela profundidade das questões abordadas pelos participantes. 

Eis a relação dos trabalhos apresentados e seus autores:

1. DO CONCRETO AO DIREITO: MOVIMENTOS URBANOS E A LUTA PELA 

MORADIA DIGNA - Alfredo Ribeiro Da Cunha Lobo

2. DIREITO EDUCACIONAL NO NÍVEL SUPERIOR: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS 

PROGRAMAS PROUNI E FIES, COMO INSTRUMENTOS LEGAIS DE ACESSO E 

PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR - Claudianor A. de Figueirêdo , Luiz Nunes 

Filho

3. DIREITO À SAÚDE PARA QUEM? UMA ANÁLISE ACERCA DA (IN)

EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SISTEMA CARCERÁRIO 

BRASILEIRO - Aline Marceli Schwaikardt , Nicoli Francieli Gross , André Leonardo 

Copetti Santos



4. DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO: O COMBATE AO 

TRABALHO INFANTIL PELA REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR - Esther Sanches 

Pitaluga , Maria Cecilia de Almeida Monteiro Lemos , Kamilla Mendonca Mota

5. COLONIALIDADE ALIMENTAR: VIOLAÇÃO À SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL NO BRASIL - Ana Carolina Gondim de Albuquerque Oliveira , Paulo 

Henrique Tavares da Silva , Jéssica Feitosa Ferreira

6. AS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AMPARO ÀS MULHERES VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE RESIDEM EM SENADOR CANEDO - Wilker 

Cardoso de Aguiar , Hellen Pereira Cotrim Magalhaes , Leonardo Rodrigues de Souza

7. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NO ESTADO 

DO RIO JANEIRO E O PAPEL DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA - Camila 

Faria Berçot , Maria Eugenia Totti

8. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

PÚBLICA DE PROTEÇÃO DE DADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 

RIO DE JANEIRO - Patricia de Araujo Sebastião

9. A RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS NA 

CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DO 

COVID-19: ENSINO REMOTO, INEFICIÊNCIAS E DESIGUALDADES - Bruna Secreto 

Rocha De Sousa , Thayane Suleima Azevedo Viana

10. AÇÕES AFIRMATIVAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL OU POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE UMA IGUALDADE MERAMENTE FORMAL? UMA 

ANÁLISE AVALIATIVA DO ACESSO À EDUCAÇÃO - Lidiane Moura Lopes , Maria 

Vital Da Rocha

11. A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E OS ARRANJOS 

JURÍDICO-INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS 

À REDUÇÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES - Renan Marques Lima Costa

12. A INUNDAÇÃO DO INVESTIMENTO: POLÍTICAS PÚBLICAS E ENCHENTES EM 

PORTO ALEGRE - Aline Martins Rospa , Camille Hilgemann Almança



13. A FUNÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS NA GARANTIA DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO: A RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS - Homero Lamarão Neto , Luis Antonio Gomes de Souza 

Monteiro de Brito , Ana Luiza Crispino Mácola

14. A EXTINÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CUMPRIDA POR MAIORES 

PROCESSADOS CRIMINALMENTE - Islene Gomes Mateus Castelo Branco , Michele Cia



A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E OS ARRANJOS 
JURÍDICO-INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

VOLTADAS À REDUÇÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES

THE NATIONAL POLICY ON CIVIL PROTECTION AND DEFENSE AND THE 
LEGAL-INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS IN PUBLIC POLICIES AIMED AT 

RISK REDUCTION AND DISASTER RESPONSE

Renan Marques Lima Costa

Resumo

O artigo examina a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) à luz da 

necessidade de integração e cooperação entre os entes federativos com vistas à mitigação dos 

riscos de desastres e da pronta resposta a desastres. Destaca a importância da análise das 

interações entre os diferentes níveis de governo na formulação e implementação de políticas 

públicas voltadas para a proteção e defesa civil, especialmente aquelas relacionadas à 

mitigação de riscos e resposta a desastres. O texto busca explorar a intersetorialidade na 

PNPDEC, demonstrando que a gestão de riscos e resposta a desastres exige ação articulada 

entre instituições públicas de todos os níveis de governo e entidades privadas. O ensaio 

investiga os arranjos jurídico-institucionais dessas ações intersetoriais, destacando 

instrumentos como o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Conselho Nacional de 

Proteção e Defesa Civil e o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, além da política de 

gestão de acidentes e desastres induzidos por ação humana. O texto também aborda 

criticamente os arranjos jurídico-institucionais diante do cenário de vulnerabilidade social 

que contribui para a ocorrência de desastres e multiplica seus impactos sobre grupos 

socioeconômicos menos prestigiados. Por meio dessa análise, o artigo visa contribuir para o 

avanço do conhecimento acadêmico no campo da abordagem direito e políticas públicas, 

enfatizando o papel das relações jurídico-institucionais na promoção dos direitos sociais.

Palavras-chave: Proteção e defesa civil, Política nacional de proteção e defesa civil, 
Intersetorialidade, Arranjo, Vulnerabilidade

Abstract/Resumen/Résumé

The article examines the National Policy of Protection and Civil Defense (PNPDEC) in light 

of the need for integration and cooperation among federative entities aimed at mitigating 

disaster risks and providing timely disaster response. It highlights the importance of 

analyzing interactions among different levels of government in formulating and 

implementing public policies focused on civil protection and defense, especially those related 

to risk mitigation and disaster response. The text seeks to explore intersectoriality within the 

PNPDEC, demonstrating that risk management and disaster response require coordinated 

action among public institutions at all levels of government and private entities. The essay 

investigates the legal-institutional arrangements of these intersectoral actions, highlighting 
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instruments such as the National System of Protection and Civil Defense, the National 

Council of Protection and Civil Defense, and the National Fund for Public Calamities, in 

addition to the policy for managing accidents and disasters induced by human action. The 

text also critically addresses the legal-institutional arrangements in the face of the social 

vulnerability scenario that contributes to the occurrence of disasters and amplifies their 

impacts on specific socioeconomic groups. Through this analysis, the article aims to 

contribute to the advancement of academic knowledge in the field of law and public policy, 

emphasizing the role of legal-institutional relations in promoting social rights.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Civil protection and defense, National policy of 
protection and civil defense, Intersectorality, Arrangement, Vulnerability
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1 INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei nº 12.608, de 10 de

abril  de 2012, estabelece como uma de suas diretrizes a atuação articulada entre  os entes

federativos  com vistas  à  redução  de  desastres  e  ao  apoio  às  comunidades eventualmente

atingidas. Nesse sentido, é possível afirmar que a análise das interações entre os diferentes

níveis de governo no âmbito da estrutura federativa brasileira se relaciona diretamente com a

formulação  e  implementação de  políticas  públicas  voltadas  às  atividades  de  defesa  civil,

especialmente aquelas relativas à redução de riscos e respostas a desastres.

Assim,  o  presente  artigo  busca explorar  a  intersetorialidade no âmbito  da  Política

Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil,  como  política  pública  de  caráter  integrativo  e

cooperativo, bem como demonstrar que a atividade de gestão de riscos e resposta a desastres

demanda ação articulada que compreende instituições públicas de todos os níveis de governo,

além de organismos de natureza privada.

A partir dessa visão, o ensaio busca explorar os arranjos jurídico-institucionais que

ensejam  ações  articuladas  e  intersetoriais,  necessárias  à  promoção  de  políticas  públicas

relativas  à  gestão  de  riscos  e  resposta  a  desastres,  através  da  abordagem  dos  seguintes

instrumentos: (i) O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, (ii) o Conselho Nacional de

Proteção e Defesa Civil, (iii) o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa

Civil e, por derradeiro, da novel (iv) política de gestão de acidentes e desastres induzidos por

ação humana, todas  compreendidas no âmbito da Política Nacional  de Proteção e Defesa

Civil.

O texto ainda busca apresentar perspectiva crítica acerca da PNPDEC em relação ao

cenário  de  vulnerabilidade  social  que  concorre  para  a  ocorrência  de  desastres  e  para  o

incremento  dos  impactos  deles  decorrentes  em  prejuízo  de  determinado  grupo

socioeconômico.

Por meio da  análise  destacada  se  pretende  contribuir,  a  partir  de uma perspectiva

jurídica,  para  o  avanço  do  conhecimento  acadêmico  campo  da  gestão  de  desastres,

sublinhando  o  papel  das  relações  jurídico-institucionais  no  que  concerne  à  promoção  de

direitos sociais.
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2 DA INTERSETORIALIDADE NA POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E 

DEFESA CIVIL

A mais recente definição de “proteção e defesa civil” advém da redação da Lei nº

14.750,  de  12  de  dezembro  de  2023,  segundo  a  qual  trata-se  do  conjunto  de  ações  de

prevenção, de preparação, de resposta e de recuperação destinado a evitar ou a reduzir os

riscos de acidentes ou desastres, a minimizar seus impactos socioeconômicos e ambientais e a

restabelecer a normalidade social, incluída a geração de conhecimentos sobre acidentes ou

desastres. Por sua vez, a “resposta a desastres” é definida, através do mesmo diploma legal,

como o  conjunto  de  ações imediatas  com o  objetivo  de  socorrer  a  população atingida  e

restabelecer  as  condições  de  segurança  das  áreas  atingidas,  incluídas  diversas  ações

específicas,  entre  as  quais  é  possível  destacar  as  de  busca  e  salvamento  de  vítimas,  de

atendimento pré-hospitalar,  hospitalar, médico e cirúrgico de urgência, de abrigamento,  de

suprimento  e  distribuição  de  energia  elétrica  e  água  potável,  de  esgotamento  sanitário,

limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, trafegabilidade e comunicações, de remoção de

escombros e de manejo dos mortos.

Nessa senda, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), estabelecida

pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, abrange, de acordo com o Parágrafo Único do art.

3º, as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e

defesa  civil,  ao  passo  que  deve  se  integrar  às  políticas  de  ordenamento  territorial,

desenvolvimento  urbano,  saúde,  meio  ambiente,  mudanças  climáticas,  gestão  de  recursos

hídricos,  geologia,  infraestrutura,  educação,  ciência  e  tecnologia  e  às  demais  políticas

setoriais.

Da redação da legislação acima mencionada, é possível depreender que o PNPDEC se

apresenta  como uma  política  cujo  sucesso  requer  estratégias  de  intersetorialidade  na  sua

gestão. A análise da norma nos diz que a PNPDEC se orienta pela ideia de que a articulação

precisa  ser  traduzida  em participação  e  envolvimento  de  diferentes  órgãos  e  setores  do

governo, bem como de atores externos, com vistas à sua adequada implementação.

Nesse  sentido  caminha  a  definição  de  Inojosa  (2001),  segundo  a  qual  a

intersetorialidade pode ser compreendida como a integração entre os atores, os quais podem

abranger agentes governamentais e não-governamentais, que possibilitará o compartilhamento

de  conhecimentos  e  experiências  no  âmbito  do  planejamento,  execução  e  avaliação  de

políticas  públicas,  com  o  objetivo  de  alcançar  resultados  cooperativos  em  situações

complexas.

162



Considerando que  cada  política  setorial  possui  seus  próprios  arranjos  e  dinâmicas

entre os específicos grupos de interesses, a intersetorialidade não pode ser conformada com a

mera sobreposição ou da combinação de políticas setoriais. Implica, entretanto, superação das

dificuldades e limitações impostas pela abordagem puramente setorial, diante da necessidade

de racionalização da ação pública com vistas ao desígnio comum, delimitado, no caso em

análise, pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

É nessa direção que Sposati (2006) orienta que a convergência, aqui compreendida

como um conjunto de impulsos para a ação em determinada situação em prol de um objetivo

comum,  é  princípio  essencial  para  orientar  as  relações  intersetoriais.  No mesmo sentido,

aponta a necessidade de que a intersetorialidade possua o condão de racionalizar a ação em

prol  de  uma  estratégia  de  gestão  institucional,  e  ainda  contribuir  para  a  criação  e

reconhecimento de saberes resultante da integração entre as áreas setoriais.

Sem  pretender  neste  texto  esgotar  as  reflexões  e  os  intensos  debates  relativos  à

intersetorialidade,  se  faz  conveniente  expor  a  visão  de  Pires  (2016),  segundo  a  qual  a

intersetorialidade, no âmbito das políticas públicas, requer necessariamente ação coletiva, a

qual  precisa  ser  intencional  e  ativamente  produzida  no  cotidiano  do  trabalho  de

implementação pelos atores nela envolvidos, tendo em vista a necessidade de superação dos

diversos obstáculos impostos à intersetorialidade na implementação e na gestão de políticas

públicas, dentre os quais é possível destacar a resistência e corporativismo inerente à gestão

burocrática, a ausência de linguagem e bases de conhecimento comuns entre os diferentes

grupos setoriais, bem como as heterogeneidades e assimetrias de capacidades institucionais

entre os atores envolvidos.

Diante do exposto, compreendendo a PNPDEC como política concebida a partir da

ideia de gestão integrada entre órgãos de todos os níveis de governo, além de entidades não

governamentais, é possível afirmar que ação articulada entre os atores com vistas à redução de

desastres  e  apoio  às  áreas  eventualmente  atingidas  se  constituem através  do  conjunto  de

regras, espaços e processos,  formais e informais, que definem a forma particular como se

articulam atores e interesses no âmbito da implementação da política pública. Esse conjunto,

compreendido por Gomide e Pires (2014) como arranjo, será abordado no tópico seguinte, no

qual se  analisa especificamente determinados arranjos  jurídico-institucionais no âmbito da

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

3  OS  ARRANJOS  JURÍDICO-INSTTUCIONAIS  ESTABELECIDOS  NO

ÂMBITO POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
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De acordo com Gomide e Pires (2014), o arranjo de uma política pública deve definir

os atores envolvidos e estabelecer quais são os papéis de cada um desses atores e de que

forma eles interagem na produção de uma ação, plano ou programa governamental específico.

Consoante Pires (2016), o arranjo se trata do entrelaçamento entre as decisões e ações dos

diversos  atores que compõem o universo da política pública,  que compõem o modelo de

governança inerente à implementação de determinada política pública.

No  âmbito  da  Política  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil,  as  atribuições

estabelecidas  para  a  União  e  para  os  Estados  no  contexto  da  proteção  e  defesa  civil

evidenciam  uma  divisão  de  responsabilidades  estratégicas  e  operacionais,  ao  passo  que

refletem a abordagem cooperativa e complementar a seguir exposta:

Da análise das atribuições veiculadas no art. 6º da Lei nº 12.608, de 10 de abril de

2012, a União assume um papel central na formulação de diretrizes e na coordenação das

ações em nível nacional, evidenciado por atribuições como a expedição normas gerais para

execução  do  PNDEC e  a  coordenação  do  Sistema  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil

(SINPDEC),  que  será  abordado  no  decorrer  do  presente  capítulo.  Outros  encargos  que

merecem destaque são a promoção de estudos abrangentes sobre as causas e possibilidades de

ocorrência de desastres, o apoio aos estados e municípios na identificação de áreas de risco e a

manutenção de sistemas de informações e monitoramento, a nível nacional.

Por outro lado, as competências atribuídas aos Estados denotam função fundamental

na execução das políticas de proteção e defesa civil em seus territórios, coordenando as ações

locais em articulação com os municípios. Como principais incumbências dos Estados, nessa

seara, é possível sublinhar a instituição dos Planos Estaduais de Proteção e Defesa Civil, a

identificação e mapeamento das áreas de risco, bem como a realização do monitoramento

dessas áreas. Além disso, têm papel relevante no reconhecimento de situações de emergência

de calamidade pública, e também no necessário auxílio aos municípios na implementação de

medidas de prevenção e resposta a desastres.

Já as obrigações atribuídas aos municípios evidenciam seu papel crucial na execução e

coordenação das ações de proteção e defesa civil em âmbito local, atuando mais diretamente

naquilo que concerne às necessidades locais no âmbito da redução de riscos e resposta  a

desastres. Nesse contexto, os municípios assumem um papel proeminente na implementação

das políticas de proteção e defesa civil em suas jurisdições, com o fito de, sem embargo das

atribuições constitucionais atribuídas aos Corpos de Bombeiros, órgãos militares estaduais,

garantirem resposta ágil e eficaz diante de situações de emergência.
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A execução da  PNPDEC em nível  local,  atribuída  aos  gestores  municipais,  busca

garantir  a abordagem mais adequada às necessidades da municipalidade, conferindo maior

eficiência à gestão de riscos e desastres. Além disso, ao coordenar as ações do SINPDEC no

âmbito local em articulação com a União e os Estados, os municípios desempenham um papel

fundamental na integração e na efetivação das políticas públicas de proteção e defesa civil,

materializadas, por exemplo, na identificação e mapeamento das áreas de risco de desastres e

na fiscalização de construções e na promoção de alertas antecipados à população, medidas

fecundas para a redução dos impactos causados por eventuais desastres.

Conforme Grin e Abrucio (2018), a promoção das capacidades estatais municipais é

requerida  nas  cooperações  intergovernamentais  alçadas  por  políticas  públicas  de  alcance

federativo. De acordo com essa perspectiva, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil,

política  pública  de  abrangência  nacional  e  de  caráter  cooperativo  e  integrativo,  pode  ser

representada como desenho jurídico-institucional que proporciona fortalecimento das gestões

municipais.

O arranjo jurídico-institucional aqui abordado explicita a compreensão do âmbito de

atuação de cada ente federativo como parte da PNPDEC, plano integrado que compreende a

interdependência entre as partes, bem como as necessidades de articulação que informa a

intersetorialidade concebida no âmbito dessa política pública.

Com efeito,  a  PNPDEC compreende  a  atuação de  outros  atores,  entre  os  quais  é

possível destacar as organizações comunitárias de caráter voluntário e outras entidades da

sociedade civil com atuação significativa nas ações locais de proteção e defesa civil.

Assim, é possível demonstrar a concretude do arranjo referenciado ao examinarmos os

demais instrumentos que organizam as relações entre os diversos atores envolvidos e dão

materialidade à intersetorialidade produzida no âmbito da política de que trata o presente

texto.  É  possível  destacar,  entre  eles,  o  Sistema  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil

(SINDPEC),  o  Conselho  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil  (CONPDEC),  o  Fundo

Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (FUNCAP) e, por derradeiro, a

política relativa à gestão de acidentes e desastres induzidos por ação humana, estabelecida

através da Lei nº 14.750, de 12 de dezembro de 2023.

3.1 Do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC

Os artigos 10 e 11 da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, nos informam que o

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é instituído com a finalidade de contribuir no
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processo de planejamento,  articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e

ações de proteção e defesa civil.

Constituem o SINPDEC, conforme a legislação em referência: 

(i)  o  órgão  consultivo,  nomeado  Conselho  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil

(CONPDEC), a ser abordado pormenorizadamente no próximo tópico;

(ii)  a  Secretaria  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil  (SEDEC),  vinculada  ao

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, órgão central de coordenação do

Sistema, responsável por coordenar as ações de defesa civil em todo território nacional;

(iii) os órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil, correspondentes às

secretarias ou subsecretarias estaduais e municipais de proteção e defesa civil, responsáveis

pela articulação e coordenação dos respectivos sistemas estaduais e municipais de proteção e

defesa civil;

(iv) órgãos setoriais dos três âmbitos de governo, que denota a imprescindibilidade de

articulação e intersetorialidade, inclusive entre os entes federativos, no âmbito do SINPDEC;

bem como as

(v) organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades com atuação

significativa nas ações locais de proteção e defesa civil. A previsão legal que estabelece a

possibilidade de participação dessas organizações nos remete à importância das interações e

articulações  contínuas  e  cotidianas  entre  atores  estatais  e  não estatais  na  consecução  das

políticas públicas.

 Entre  os  objetivos  do  Sistema Nacional  de  Proteção e  Defesa  Civil  dispostos  no

Decreto  nº  10.593,  de  24  de  dezembro  de  2020,  que  regulamenta  a  organização  e  o

funcionamento  do  SINPDEC,  é  possível  destacar  o  apoio  à  articulação  entre  os  entes

federativos, o incentivo a elaboração de estudos interdisciplinares sobre a gestão de risos e

desastres  em  diferentes  áreas  do  conhecimento,  o  estímulo  ao  fortalecimento  dos  entes

federativos no desenvolvimento da cultura de resiliência e redução de riscos e desastres, bem

como a promoção de atuação integrada para a execução de ações de prevenção, mitigação,

preparação, resposta, restabelecimento e recuperação.

Os objetivos destacados nos levam à evidente noção de intersetorialidade, sendo o

SINPDEC,  portanto,  a  instituição  através  da  qual  a  ação  governamental  é  coletivamente

estruturada  no  âmbito  da  PNPDEC. De uso  da  definição  de  Salamon (2002),  trata-se  de

“instrumento” apto a organizar as relações sociais específicas entre agentes do poder público e

entre estes e os destinatários das políticas voltadas à proteção e defesa civil.
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3.2 Do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC

O Conselho  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil,  também instituído  pela  Lei  nº

12.608, de 10 de abril de 2012, é órgão colegiado de caráter consultivo do Sistema Nacional

de Proteção e Defesa Civil,  vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento

Regional. 

Seguindo  os  desígnios  de  cooperação,  articulação  e  intersetorialidade  inerentes  à

PNPDEC,  compreendendo  atores  governamentais  e  não-governamentais,  a  legislação

estabelece que o Conselho será composto, inclusive, por representantes da União, dos estados,

do Distrito Federal, dos municípios, da sociedade civil organizada, das comunidades atingidas

por desastre e por especialistas de notório saber.

Em relação ao arranjo do Conselho, a tabela abaixo busca representar sua composição,

nos termos do Decreto nº 10.593, de 24 de dezembro de 2020, com redação dada pelo Decreto

nº 11.774, de 09 de novembro de 2023:

Componente
Número de 
Representantes

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional 2
Ministério da Justiça e Segurança Pública 1
Ministério da Defesa 1
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate 
à Fome

1

Ministério da Saúde 1
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 1
Ministério das Cidades 1
Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação 1
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania 1
Ministério de Minas e Energia 1
Secretaria de Governo da Presidência da República 1
Órgãos estaduais de proteção e defesa civil 2
Órgãos municipais de proteção e defesa civil 5
Organizações da sociedade civil com atuação reconhecida na área de 
proteção e defesa civil

2

Instituições de ensino e pesquisa com notório saber na área de gestão de 
riscos e de desastres

2

É  possível  depreender,  portanto,  que  o  arranjo  contempla  uma  variada  gama  de

ministérios responsáveis por políticas setoriais no âmbito do governo federal, órgãos estaduais

e municipais voltados à proteção e defesa civil, além de organizações da sociedade civil e

instituições de ensino e pesquisa dedicada à área afim. A composição do Conselho procura

envolver,  portanto,  recursos  humanos,  técnicos  e  financeiros  para  a  consecução  das  suas

atividades.
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Tendo em vista a recente alteração na composição do CONPDEC, a tabela abaixo

demonstra a participação da União, dos entes subnacionais e dos atores não estatais em face

das  composições  estabelecidas  pelo  Decreto  nº  10.593,  de  24  de  dezembro  de  2020  e,

atualmente, pelo Decreto nº 11.774, de 09 de novembro de 2023:

A análise das alterações realizadas no âmbito do CONPDEC pode ser iniciada a partir

da representação conferida à União, órgão central da PNPDEC, responsável pela coordenação

do  SINPDEC,  em  articulação  com  os  entes  subnacionais.  Representada  por  diversos

ministérios responsáveis por políticas setoriais, a formação do CONPDEC reforça o caráter

integrativo, cooperativo e intersetorial da PNPDEC.

Em análise comparativa das últimas formações, é possível depreender que não houve

alteração significativa da participação proporcional da União. Em 2020, a burocracia federal

correspondia  a  50% (seis  dos  doze  membros)  do Conselho,  enquanto  na  formação atual,

estabelecida  em 2023,  corresponde  a  cerca  de  46% (doze  dos  vinte  e  seis  membros)  da

formação.

Da  análise  da  representação  dos  entes  subnacionais,  representados  por  órgãos

estaduais e municipais de proteção e defesa civil, é possível constatar que houve uma queda

na representação proporcional em relação à totalidade do Conselho. Enquanto em 2020 os

estados  e  municípios  eram  representados  por  33%  (quatro  dos  doze  componentes)  do

CONPDEC,  o  novo  arranjo  relegou  aos  entes  subnacionais  um  percentual  menor,

correspondente a cerca de 27% (sete dos vinte e seis componentes) do Conselho. Impende

ressaltar,  em  sentido  contrário,  o  relevante  papel  atribuído  aos  entes  subnacionais  na
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coordenação e execução das ações locais de proteção e defesa civil, ao atuarem diretamente

em ações integradas de cunho operacional que garantem a redução de riscos e as adequadas

respostas a desastres.

A mais relevante alteração na composição do CONPDEC, no entanto, se dá em relação

à  participação  dos  atores  não-governamentais  que  compõem o  Conselho,  quais  sejam as

organizações da sociedade civil com atuação reconhecida na área de proteção e defesa civil e

as instituições de ensino e pesquisa com notório saber na área de gestão de riscos e desastres.

Enquanto  a  composição delimitada pelo  Decreto nº  10.593,  de  24  de dezembro de 2020

reservava aos atores não-governamentais o correspondente a 16,6% (dois de doze membros)

das  cadeiras  do  Conselho;  o  novo  arranjo,  instituído  pelo  Decreto  nº  11.774,  de  09  de

novembro de 2023, compreende substancial aumento na representação dessas organizações,

que agora representa cerca de 27% (sete dos vinte e seis componentes) do Conselho.

O  incremento  da  participação  dos  atores  não-governamentais  no  CONPDEC  nos

informa  a  intenção  de  promover,  no  âmbito  desse  novo  arranjo,  maior  participação  da

sociedade civil, de forma a contribuir para a geração de vínculos positivos entre esses atores e

os órgão governamentais. Nesse sentido, de acordo com Gomes (2015), a garantia de uma

comunicação efetiva pela sociedade passa pelos conselhos de políticas públicas, ao passo que

o ato administrativo que concebeu o aumento do espaço dado à sociedade civil, com o fito de

promover a articulação e a integração, vai ao encontro do desígnio de gerar deliberações que

compreendam maior grau de legitimidade democrática no âmbito da PNPDEC.

3.3 Do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (FUNCAP)

O Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (FUNCAP), a

ser analisado no escopo da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, é regido pela Lei nº

12.340, de 1º de dezembro de 2010. De natureza contábil e financeira, o fundo é vinculado ao

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional  e tem como finalidade custear:  (i)

ações  de  apoio  emergencial,  de  prevenção  e  gestão  do  risco  à  população  atingida  por

desastres, incluídos o monitoramento em tempo real em áreas de risco alto e muito alto e a

produção de alertas antecipados de desastres; (ii) ações de recuperação de áreas atingidas por

desastres em entes federados que tiverem a situação de emergência ou o estado de calamidade

pública reconhecidos; e (iii) ações de apoio à comunidade em situação de vulnerabilidade.

Acerca dos recursos do FUNCAP, merece destaque como exemplo de ação integrativa

no  âmbito  da  PNPDEC  a  destinação  de  parcela  dos  recursos  financeiros  advindos  do

169



pagamento de multas por crimes e infrações ambientais ao Fundo, prevista no inciso II-A do

art. 9º da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010.

Além disso, em mais um exemplo de fomento à cooperação, articulação e à gestão

pública  democrática,  o  §4º  do  mesmo  artigo  dispõe  acerca  do  controle  social  sobre  as

destinações dos recursos  do FUNCAP, a  ser  exercido por conselhos vinculados aos  entes

subnacionais beneficiados, garantida a participação da sociedade civil.

A legislação  dispõe  ainda  acerca  da  transferência  de  recursos  financeiros  para  a

execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação

em áreas atingidas por desastres aos órgãos e entidades dos entes subnacionais, estabelecendo

arranjo no âmbito do qual a União possui a função indutora de políticas públicas a serem

executadas  nas  áreas  de  atuação  dos  estados  e  municípios,  mediante  a  transferência  de

recursos.

 Nesse sentido, incumbe à União definir as diretrizes e aprovar os planos de trabalho

de ações de prevenção em áreas de risco e de recuperação em áreas atingidas por desastres,

efetuar os repasses de acordo com esses planos de trabalho, além de fiscalizar o atendimento

das metas físicas de acordo com os planos de trabalho aprovados. Ao mesmo tempo, é de

responsabilidade  dos  entes  beneficiários  a  realização,  a  nível  operacional,  das  etapas

necessárias  à  execução  das  ações  de  prevenção  em  área  de  risco  e  de  resposta  e  de

recuperação de desastres, nelas incluídas a contratação e execução das obras ou prestação de

serviços,  além  do  dever  de  prestar  contas  das  ações  de  prevenção,  de  resposta  e  de

recuperação efetuadas.

O  arranjo  jurídico-institucional  acima  referenciado  contribui  para  os  desígnios  de

cooperação e integração como matriz organizativa da articulação entre os entes federativos no

âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Outro  item que  merece  destaque  como ação  cooperativa  e  integrada,  que  procura

conferir efetividade à solução dos problemas públicos, se materializa na previsão de que os

Estados poderão apoiar a elaboração de termos de referência, planos de trabalho e projetos,

cotação  de  preços,  fiscalização,  acompanhamento  e  a  prestação  de  contas  de  municípios

beneficiários  que  possuam  população  inferior  a  50.000  (cinquenta  mil)  habitantes.  A

disposição legal, contida no §11 do art. 1º-A da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010,

denota sensibilidade do legislador acerca da realidade das municipalidades cujas estruturas

administrativas,  incluído  o  corpo  de  servidores,  seriam  provavelmente  inadequados  ou

insuficientes  para  a  consecução  da  proposta  instituída  pela  lei,  notadamente  diante  da
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complexidade técnica e burocrática inerente às ações de prevenção e recuperação em áreas

eventualmente atingidas por desastres.

3.4 Da gestão de acidentes e desastres induzidos por ação humana.

O capítulo III-A da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, acrescido pela Lei nº 14.750,

de 12 de dezembro de 2023, institui a gestão de acidentes e desastres induzidos por ação

humana,  compreendendo  uma  série  de  encargos  atribuídos  ao  empreendedor,  público  ou

privado, relativos a medidas preventivas de acidente e desastre, de acordo com o risco e o

dano potencial associado ao empreendimento.

Entre  tais  encargos  é  possível  destacar  a  necessária  análise  de  riscos  antes  da

implantação dos projetos, a elaboração de planos de contingência, o monitoramento contínuo

dos fatores de risco e a integração do empreendedor com os órgãos públicos e a sociedade,

com vistas  à  divulgação dos procedimentos  de segurança e  das informações relativas aos

riscos inerentes ao empreendimento.

Além disso, a lei condiciona a emissão de licença ambiental para empreendimentos de

risco à elaboração de planos de contingência pelo empreendedor, demonstrando, mais uma

vez, que a norma legal é caminho apto à promoção da integração e cooperação no âmbito da

gestão pública que se pretende intersetorial.

Ademais,  em situações de iminência ou ocorrência de desastres, o empreendedor é

incumbido  de  determinadas  ações  no  âmbito  da  mitigação  dos  riscos  e  da  resposta  aos

desastres, tais como a emissão de alertas à população, o préstimo de assistência técnica e

financeira  aos  afetados,  a  garantia  moradia  temporária  e  reconstrução  de  residências

danificadas, além da recuperação ambiental e do provimento de indenização aos atingidos.

No mesmo sentido, o plano de contingência referenciado deve conter delimitação das

áreas afetadas, sistemas de alerta, rotas de fuga, descrição das ações de resposta e organização

dos exercícios simulados. A revisão periódica do plano é obrigatória, especialmente diante de

alterações  que  possam  implicar  novos  riscos.  Adicionalmente,  é  estabelecida  a

obrigatoriedade  de  realização  e  manutenção  de  cadastro  demográfico  nas  áreas

potencialmente atingidas, compartilhado com os órgãos do SINPDEC.

Por derradeiro, a norma veda a permanência de escolas e hospitais em áreas de risco

de desastre,  exigindo a  realocação dessas  instituições  para locais  seguros anteriormente  à

implantação dos empreendimentos, mediante acordo com seus mantenedores.

As inovações trazidas pelo capítulo III-A da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012,

denotam, além da preocupação com os aspectos técnicos relativos à prevenção (tais como a
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análise de riscos, a implantação de monitoramento contínuo, estabelecimento de rotas de fuga

e rotina de treinamentos de evacuação), o acréscimo da participação social, notadamente da

população potencialmente atingida.

3.4.1 A vulnerabilidade como fator social

Nesse ponto, o incremento da participação da população potencialmente atingida pode

ser essencial para a redução da vulnerabilidade a desastres,  desígnio que coaduna com os

objetivos específicos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Conforme Damacena (2017), apesar do fato de que as circunstâncias físicas relativas à

habitação  sejam  historicamente  encaradas  como  o  principal  fator  que  proporciona  a

vulnerabilidade a desastres, a vulnerabilidade social traduz a maior propensão de determinada

faixa populacional em relação aos impactos causados por eventuais desastres naturais.

A vulnerabilidade social, ainda de acordo com a autora, compreende as características

que  delineiam  a  capacidade  de  diminuição  dos  riscos,  de  resiliência  e  recuperação  dos

impactos causados pelos desastres que atingem de determinada população, além de elucidar as

relações entre as populações e os ambientes urbanos mais vulneráveis.

Nesse  sentido,  Carvalho  (2020)  apresenta  o  desastre  como  construção  social,

considerando  que,  apesar  de  desencadeados  por  fenômenos  físicos,  a  ocorrência  e,

principalmente, o grau de destruição causado por um mesmo evento se relaciona diretamente

com as fragilidades sociais da população atingida.

Em outras palavras, as consequencias dos desastres são tão mais graves quanto forem

as vulnerabilidades sociais da população atingida, tanto em relação à capacidade de resistir ao

impacto quanto em relação à capacidade de recuperação da comunidade atingida. Portanto, a

vulnerabilidade  de  ordem social,  que  compreende,  entre  outros,  os  aspectos  urbanísticos,

ambientais, econômicos e de representação, é aspecto relevante a ser considerado quando da

implementação  das  políticas  públicas  integrativas  que  visam  à  redução  de  riscos  e  ao

incremento da resposta aos desastres. É nesse sentido que se faz essencial na formulação e

implementação das políticas públicas voltadas à redução de riscos e resposta a desastres a

ampla  participação  da  sociedade  civil,  visando  políticas  articuladas  que  compreendam  a

vulnerabilidade como um fato social.

Além disso, os encargos atribuídos aos empreendedores através da Lei nº 14.750, de

12 de dezembro de 2023, notadamente aqueles que impõem obrigações relativas à redução de

riscos de desastres, de acordo com o risco e o dano potencial associado ao empreendimento, e

relativas  à  resposta  a  desastres,  na  medida  necessária  para  a  adequada  recuperação  da

comunidade atingida, devem ser formuladas e implementadas com lastro na participação das
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organizações não-governamentais, quais sejam, além das organizações sociais relacionadas às

populações potencialmente atingidas,  demais  organizações da sociedade civil  com atuação

reconhecida na área de proteção e defesa civil e as instituições de ensino e pesquisa com

notório saber na área de gestão de riscos e desastres,  as quais, a partir de uma participação

efetiva, podem proporcionar maior lastro democrático à formulação, execução e avaliação das

políticas públicas voltadas à redução de riscos e resposta a desastres. 

3.5 Breves comentários relativos a outras políticas públicas desenvolvidas no âmbito da

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

Em  decorrência  da  necessidade  de  limitar  o  escopo  do  texto,  não  foi  possível

consignar abordagem pormenorizada dos arranjos jurídico-institucionais inerentes à totalidade

dos instrumentos compreendidos no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

em  seu  caráter  cooperativo  e  integrativo.  Entretanto,  os  abaixo  relacionados  merecerem

inevitável menção:

 (i) o Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres (S2ID), previsto no art.

13 da Lei nº 12.608, de 2012, como ambiente informatizado que atua por meio de base de

dados  compartilhada  entre  os  integrantes  do  SINPDEC  visando  ao  oferecimento  de

informações  atualizadas  para  prevenção,  mitigação,  alerta,  resposta  e  recuperação  em

situações de desastre em todo o território nacional;

(ii)  o  Cadastro  Nacional  de  Municípios  com  Áreas  Suscetíveis  à  Ocorrência  de

Deslizamentos  de  Grande  Impacto,  Inundações  Bruscas  ou  Processos  Geológicos  ou

Hidrológicos Correlatos, previsto na Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010 e instituído

pelo  Decreto  n.  10.692,  de  3  de  maio  de  2021,  que  possui  como  finalidade  conferir

publicidade às informações relativas aos Municípios inscritos sobre a evolução das ocupações

em  áreas  suscetíveis,  através  do  qual  a  União  atua  como  indutora  de  medidas  de

gerenciamento de riscos e desastres aos municípios que aderem ao referido cadastro; e

(iii)  estruturas  como o  Centro  Nacional  de  Monitoramento  e  Alertas de  Desastres

Naturais  (CEMADEN),  vinculado  ao  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  e  o

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), da Secretaria Nacional

de  Proteção  e  Defesa  Civil  (SEDEC),  vinculada  ao  Ministério  da  Integração  e  do

Desenvolvimento  Regional,  cujas  atuações  denotam  alto  grau  de  cooperatividade  e

intersetorialidade no âmbito da gestão de riscos e desastres.

As  menções  acima  realizadas  possuem  o  condão  de  fortalecer  a  perspectiva

apresentada  durante  o  artigo,  segundo a  qual  a  ação  articulada  dos  atores  envolvidos,  já
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apresentada no âmbito da intersetorialidade, é elemento fundamental para a efetivação das

políticas públicas de gestão de riscos e resposta a desastres.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  artigo  abordou  a  Política  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil  à  luz  da

intersetorialidade concebida em sua produção e em processos de implementação das políticas

públicas. Durante todo texto, foi demonstrado que a articulação e cooperação entre órgãos dos

diferentes níveis federativos e órgãos não-governamentais é essencial para a consecução das

políticas públicas de gerenciamento de riscos e resposta a desastres.

Nesse  ínterim,  foram  analisados,  a  partir  de  uma  perspectiva  crítica,  os  arranjos

jurídico-institucionais que possibilitam a cooperação e articulação entre os atores envolvidos,

com  destaque  para  o  crescente  incremento  da  participação  social  na  implementação  das

políticas públicas analisadas, notadamente no que concerne ao Conselho Nacional de Proteção

e Defesa Civil e à recém-instituída política de gestão de acidentes e desastres induzidos por

ação humana.

Já os arranjos atribuídos Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e ao Fundo para

Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil foram percebidos como instituições através

das quais ocorre a estruturação da ação coletiva e da matriz organizativa da articulação entre

os entes federativos no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Se  a  abordagem aqui  apresentada  nos  remete  às  potencialidades  da  atuação  integrada  e

cooperativa dos atores, através de instituições e matrizes organizativas bem definidas, em prol

da consecução dos objetivos da PNPDEC, não é possível deixar de lado a observação crítica

acerca da necessidade, em sede de formulação das políticas públicas, de incremento de ações

que evidenciem reações adequadas às vulnerabilidades de ordem social que concorrem para o

fortalecimento dos impactos causados por desastres em desfavor da parcela socioeconômica

menos favorecida da sociedade, a qual permanece relegada, em última análise, a toda sorte de

vulnerabilidades.

A análise aqui realizada buscou enfatizar os aspectos concernentes à intersetorialidade

e aos arranjos jurídico-institucionais que informam as políticas públicas voltadas à redução de

riscos e resposta a desastres, notadamente a partir da Política Nacional de Proteção e Defesa

Civil,  a  partir  de  uma  perspectiva  jurídica,  com  o  intuito  de  impulsionar  e  fomentar  o

progresso do conhecimento acadêmico no âmbito da abordagem direito e políticas públicas,

potencialmente capaz de informar ações mais assertivas em prol da efetivação dos direitos

sociais.
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