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Resumo 

 

Del Gaudio, Chiara; Oliveira, Alfredo Jefferson de (orientador); Franzato, 
Carlo (co-orientador). Design Participativo e Inovação Social: a influência 
dos fatores contextuais. Rio de Janeiro, 2014. 342p. Tese de Doutorado - 
Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

Esta tese investiga a ação do designer que atua em contextos sociais de 

conflito e marginalizados para promover e potenciar processos locais de Inovação 

Social através de experiências participativas e da estratégia de Design. Por isto, em 

primeiro lugar, foi desenvolvida uma revisão teórica com relação ao âmbito da 

contribuição social do Design, às abordagens e práticas mais conhecidas e ao 

contexto selecionado. Este momento foi preparatório para a fase subsequente de 

pesquisa que consistiu na implementação de um projeto de Design participativo em 

uma favela carioca em colaboração com uma ONG local. Ao longo da pesquisa de 

campo foram coletados dados usando como estratégia a observação participante. Em 

seguida, os dados foram analisados, sendo identificadas duas macro categorias de 

investigação, que são fundamentais para o tipo de ação de Design considerada. Trata-

se do tempo e dos parceiros de projetos e interesses locais. Ambas foram depois 

verificadas, compreendidas e detalhadas através de entrevistas com designers e de 

uma nova fase de revisão teórica. Tudo isso permitiu chegar aos resultados de 

pesquisa: foram levantadas duas questões que podem influenciar o processo de 

Design, obstaculizá-lo ou até impedi-lo. Em primeiro lugar, o tempo apresentou-se 

com um elemento determinante no desenvolvimento de um projeto, capaz de 

favorecê-lo ou obstaculizá-lo. De fato, podem ocorrer divergências temporais entre o 

designer e o processo de Design, o contexto e os parceiros de projeto.  Em segundo 

lugar surgiu a influência das forças contextuais exercidas pelos atores locais - e 

baseadas em interesses e agendas internas - sobre as ações do designer e a sua relação 

com a estrutura da rede de projeto. Os resultados de pesquisa sugerem que: (1) os 

fatores contextuais podem influenciar o processo de Design no desenvolvimento de 

projetos participativos que visam promover processos locais de Inovação Social; (2) a 

ação do designer em experiências participativas que visam a Inovação Social pode se 

beneficiar de abordagens que consideram os fatores contextuais; (3) as metodologias 

e ferramentas desenvolvidas até então para a atuação do designer no âmbito social 
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não são suficientes para a ação. Por fim, a partir disso, a tese promove uma reflexão 

sobre a proposta de um Design social eficaz e a atual formação em Design neste 

âmbito. 

 

Palavras-chave 

Design Participativo; Co-Design; Inovação Social; Inclusão Social; Favelas; 

Contextos sociais de conflito e marginalizados; Divergências temporais; Fatores 

contextuais; ONG. 
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Abstract  

 

Del Gaudio, Chiara; Oliveira, Alfredo Jefferson de (advisor); Franzato, Carlo 
(co-advisor). Participatory Design and Social Innovation: the influence of   
contextual factors. Rio de Janeiro, 2014. 342p. Doctoral Thesis - 
Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

The thesis investigates the designer’s action in conflict and marginalized 

social contexts aimed at promoting and enhancing local Social Innovation processes 

through participatory experiences and the Design strategy. Firstly, a theoretical 

review of the social contribution of Design, of the best-known approaches and 

practices, and of the selected context was developed. This moment had been 

preparatory for a subsequent phase of applied research that occurred with the 

implementation of a participatory Design project inside a Rio de Janeiro slum in 

collaboration with a local NGO. During field research data were collected through 

participatory observation. Their later analysis led to identify two key research macro-

categories - time, and Design partners and local interests – that were verified and 

better understood through some interviews with designers and a new phase of 

theoretical review. All this led to research results: two main issues that may influence, 

impede or hinder the development of this kind of project were identified. Firstly, 

time appeared as a fundamental element in project development, able to promote or 

prevent it. In fact, temporal divergences between the designer and the Design 

process, between the context and the Design partners may occur. Secondly, the 

influence of the forces exerted by local actors - and based on interests and inner 

agendas - on the designer’s actions emerged as well as its relation to the project 

network structure. Research results indicate that: (1) contextual factors may influence 

the Design process in participatory projects aiming at promoting local Social 

Innovation processes; (2) the designer’s action in participatory experiences may 

benefit of approaches that consider contextual factors; (3) the methodologies and 

tools that have been developed to support designer’s work in the social field are not 

enough for action. Finally, this thesis promotes a reflection about the widespread 

idea of an efficient Social Design practice and about Design education in this area. 
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