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vibra, e a obrigacao do educador e 

descobrir essa corda e tirar proveito disto." 
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RESUMO 

Esse trabalho tern a pretensao de referenciar a historia do Servico Social brasileiro, 
sua evolucao, o papei do assistente social frente a problematica realidade de jovens 
autores de ato infracional com medida socioeducativas de internacao, dando enfase 
especmca ao traoaino aesenvoiviao na t-unoacao uesenvoivimento oa urianca e do 
Adolescente "Alice de Almeida" - FUNDAC, frente as perspectivas desses 
aooiescentes quanao internaaos. u exposto traz ainoa uma anaiise das vivencias 
desses adolescentes na cidade de Sousa - PB, mais especificamente no Centra 
taucacionai ao Adolescente - ULA com o mtuito ae desveiar as particuiaridades dos 
adolescentes que cumprem medida socioeducativas no municipio citado. O 
enfrentamento da questao do adolescente autor de ato infracional, esta inserido no 
campo de atuacao do servico social, senao um desatio para o profissional peia 
complexidade que envolve tais demandas. O trabalho foi realizado, atraves de 
pesquisas do tipo documental e bibiiografica. U traoaino vem de encontro a 
necessidade de reconhecer os problemas sociais relacionados a questao dos 
adolescentes que cometeram ato infracional. Muitas vezes o Estado e a sociedade 
vem demonstrando descaso no que se refere a efetivacao dos direitos destes 
adolescentes deixando de assumir as necessidades prioritarias deste segmento. 

Palavras-chave: Ato infracional; FUNDAC; CEA; Servico Social. 



Abstract 

This work has the intention to refer to the history of the Brazilian Social Service, its 
evolution, the role of the social worker front the problematic reality of young authors 
O T aeiinqueni acts wnn measure educative O T nospitaiizauon, giving particular 
emphasis to the work done at the Foundation for the Development of the Child and 
Adolescent "Alice de Almeida" - FROM FUNDAC, front the perspectives of these 
adolescents when admitted. The foregoing also brings an analysis of the experiences 
of these adolescents in the city of Sousa - PB, more specifically in Educational 
Center of the Adolescent - CEA with a view to unveiling the particularities of the 
adolescents wno meet educational measures in tne city said, uoping witn tne issue 
of adolescent author of delinquent acts, is inserted in the field of action of social 
service, and it is a challenge for the professional by complexity involving such 
demands. The work was carried out in a qualitative way, by means of bibliographic 
references, such as books, websites, leaflets, among others, in accordance with its 
oojective to as it nas already oeen said, and tne and tne analysis or adolescents 
hospitalized authors of delinquent acts, it is observed in the lived experience that the 
conditions to give you on these young people is still at the stage of evolution, still 
needs to improve mucn to wnicn tnese young people leave tnese centers or 
admissions modified, and it has to from first the professional, social worker and also 
of the entire team, in addition to encouraging state, without forgetting the support of 
adolescents in wants something better for them. 

Key Words: infraction; FROM FUNDAC; CEA; Social Service. 
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INTRODUCAO 

O presente estudo tem como objetivo analisar os desafios da pratica do 

Assistente Social frente a problematica do adolescente em conflito com a lei, que se 

encontra cumprindo medida socioeducativa de internacao e tambem a importancia 

das politicas publicas para atendimento a essa populagao, abordando a 

complexidade do contexto atual, 

No Brasil, os adolescentes ainda sao frequentemente considerados os 

responsaveis pelo aumento de violencia, em especial no caso dos adolescentes 

pobres. Produzida essa "realidade", por meio de diferentes mecanismos, e em 

especial pela midia, projetos de lei para redugao da imputabiiidade penal, para o 

aumento do tempo de medidas punitivas apiicadas, aparecem como solucao 

imediata e garantida contra a violencia. Apesar dos reconhecidos avangos atingidos 

a partir da criacao de um sistema de garantia de direitos, o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente e alvo de criticas. 

Destacando a relevancia deste tema para a profissao do Assistente Social, 

afirmando sua importante atuacao nesses fenomenos, pois, atraves destes, o 

profissional entra em contato com muitas expressoes da questao social. O 

Assistente Social e um profissional capacitado em desvelar a realidade concreta que 

esta encoberta diante das complexidades e assim construir estrategias que intervem 

com exito nas particularidades dos adolescentes privados de liberdade, tendo como 

referenda um projeto etico politico critico da profissao. 

O trabalho foi construido por meio de pesquisas documental e bibliografica, 

especificas na area e a pratica vivenciada por uma Assistente Social no Centra 

Educacional do Adolescente (CEA - Sousa). 

Desse modo, o trabalho esta sistematizado em duas partes assim 

organ izadas: 

O primeiro capitulo faz-se um levantamento historico nao exaustivo da 

trajetoria do Servigo Social desde a sua genese, perspectiva endogena, historica e a 

institucionalizagao do Servigo Social no Brasil. 
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O segundo capitulo busca retratar o Servico Social no campo Juridico, o 

trabalho desenvolvido pelo profissional no campo socio-juridico. Ainda retrata as 

areas de atuacao do Assistente Social e por fim evidencia a pratica vivenciada 

dentro da unidade do Centra Educacional do Adolescente. 
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1 A TRAJET6RIA DO SERVICO SOCIAL NO BRASIL 

O Servigo social peregrinou pelos seculos na busca por sua especificidade e 

campo de atuacao. A profissao surge no final do seculo XIX na cidade de Nova York, 

Estados Unidos. Com a ascensao da sociedade burguesa e com o aparecimento de 

classes sociais, a burguesia necessitava de um profissional que cuidasse da area 

social assistindo a classe proletaria. Desta maneira sua formagio no Brasil nao se 

dar i de forma diferente, ja que as escolas de Servigo Social basearam-se nos ideais 

europeus de assistencialismo financiados pelos burgueses e apoiados pela igreja 

Catolica. 

1.1 Genese do Servigo Social 
Carlos Montano (1998) em seus estudos sobre a natureza do Servigo Social 

apresenta duas teses claramente opostas sobre a natureza profissional: Perspectiva 

Endogena e Perspectiva Historica. Neste texto, a partir da reflexio de diversos 

autores, dentre os quais destaca-se: (Aguiar, 1995, Vieira, 1997), pretendemos 

identificar o papel e a natureza do Servigo Social, tomando como base as duas 

perspectivas, levantadas por Montano, sobre a legitimagao da profissao no Brasil. 

1.1.1 Perspectiva Endogena 

Na Perspectiva Endogena ou Conservadora a origem do Servigo Social esta 

relacionada a evolugao, organizagao e profissionalizagao da caridade e da 

filantropia, das damas de caridade (mogas de familia rica) emergentes na Igreja 

catolica, atraves do humanismo cristio, enfocando, sobretudo, questoes de natureza 

moral e orientagio conservadora baseada no Neotomismo1. 

Neste contexto a agio profissional esti atrelada a resolugio dos conflitos 

individuals ou coletivos dos trabalhadores, com um proposito de assegurar as 

relagoes de solidariedade que constituem a sociedade. Sendo assim a agio 

profissional est i integrada a um conjunto de politicas e instituigoes dedicadas a 

x O Neotomismo consiste numa retomada da filosofia expressa por Santo Tomas de Aquino. [...] Tratara em sua 
reflexao de questoes vitais para sua §poca, tais como: as relates entre Deus e o mundo, f6 e ci§ncia, 
conhecimento e realidade, entre outras (AGUIAR, 1995, p. 39; 41). 
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promogio da coesao social e na manutencao da realidade ou ordem dominante. 

Vieira (1977, p. 13-14) concebe o Servigo Social como ajuda ou auxilio aos outros, 

independente das manifestagoes sociais, sem levar em conta, portanto, as 

manifestagoes dos trabalhadores, muito menos a relagio capital/trabalho. 

Segundo a autora (Vieira, 1977) os dois fatores que contribuiram para a 

evolugao da ajuda e consequentemente da legitimagao do Servigo Social foram: a 

industrializagao, que ela chamou de fatores imediatos (sociais, economicos e 

politicos) e os fatores tecnicos que se deram devido ao desenvolvimento cientifico. 

Vieira(1977, p. 58) conceitua Servigo Social como "um servigo prestado a 

sociedade e o Trabalho Social - Social Work - a atividade realizada em beneficio da 

sociedade" (1977, p. 58). Segundo a autora, com a influencia do Servigo Social 

norte-americano e europeu, o concerto de Assistencia Social evoluiu da assistencia 

paliativa e curativa, passando a assistencia mutua aos programas de bem-estar, a 

assistencia individualizada e coletiva (comunidade) ate a atuagao profissional junto 

ao Estado "que assume a responsabilidade da cura ou prevengio de determinados 

males sociais, solugoes de problemas e agio comunitaria com pianos de bem-estar, 

saude, educagio e desenvolvimento" (1977, p. 62). 

1.1.2 Perspectiva Historica 

A perspectiva historica enfoca o trabalho e o modo de produgio capitalists, 
como o bergo da profissio; a profissao e entendida como subproduto da sintese dos 
projetos politico-econdmicos, e esta situada na sociedade capitalists como um 
elemento que participa da reprodugio das relagoes de classe e da contradigio nelas 
existente. 

Segundo Jose Paulo Netto, um dos defensores desta corrente, o surgimento 

do Servigo Social como profissao, esta vinculado a emergdncia da "questao social", 

onde o referido autor a conceitua como o conjunto de problemas politicos, sociais e 

economicos reclamados pela classe operaria no curso da consolidagio do 

capitalismo; portanto a "questao social" esta atrelada aos conflitos da relagao 

capital/trabalho (NETTO, 1992, p. 13). Segundo ele, sem esse entendimento 

historico-social contextualizado, a genese do Servigo Social, enquanto profissao 

pode ser falsamente identificada como resultado do status "soeio-ocupacional das 
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condutas filantropicas e assistencialistas que convencionalmente se consideram as 
suas protoformas" (NETTO, 1992, p. 14). 

Entretanto este mesmo autor ressalta que a genese do Servigo Social nao se 

esgota apenas com a emergencia da "questao social" se tomada abstratamente, 

mas especificamente ao momento historico do capitalismo monopolista: a idade do 

monopolio, "as conexoes geneticas do Servigo Social profissional nao se entretecem 

com a 'questao social', mas com suas peculiaridades no imbito da sociedade 

burguesa fundada na organizagao monopolica" (NETTO, 1992, p. 14). Segundo ele: 

O processo pelo qual a ordem monop6lica instaura o espaco determinado 
que, na divisao (e tecnica) do trabalho a ela pertinente, propicia a 
profissionalizacao do Servico Social tem sua base nas modalidades atraves 
das quais o Estado burgues se enfrenta com a questao social, tipificadas 
nas politicas sociais (1992, p. 70). 

No Brasil, segundo lamamoto (2004, p. 18), o Servigo Social surge no inicio 

da decada de 1930 atraves do movimento de "reagao catolica", e "e respaldado em 

uma vasta rede de organizagoes difusoras de um projeto de recristalizagao da 

ordem burguesa, sob o imperativo etico do comunitarismo cristao, exorcizando essa 

ordem de seu conteudo liberal". Observa-se que o Servigo Social surge como uma 

tentativa de recuperar areas de influencias e privileges que a Igreja havia perdido, 

em face a crescente secularizagao da sociedade e das tensoes presentes em suas 

relagoes com o Estado e tambem pela sua legitimagao juridica dentro do aparato 

estatal. 

Com as mobilizagoes e reivindicagoes da classe trabalhadora nas primeiras 

duas decadas do seculo passado, abre-se o debate sobre a "questao social" na 

sociedade, o que obriga o Estado, a Igreja e a burguesia a se posicionarem diante 

dela. Conforme Martinelli (2001, p. 122): 

A luta pela vida, pela sobreviv§ncia, pelo trabalho, pela liberdade, levava o 
proletariado a avancar em seu processo organizativo, o que era visto com 
muita apreensao pela burguesia. Unindo-se ao estado e a Igreja, como 
poderes organizados, a classe dominante procurava conceber estrategias, 
como forca disciplinadora e desmobilizadora do movimento proletario. 

Neste contexto, a Igreja atraves de suas agoes em obras assistenciais, 

implementadas, com o objetivo de solidificar sua penetragao entre os setores 
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operarios, influi na fundacao das primeiras escolas de Servigo Social no pais, tendo 

inicialmente a influencia do Servigo Social europeu e mais tarde do Servigo Social 

norte-americano com uma base etica filos6fica neotomista e principios oriundos de 

uma moral religiosa, particularmente da Agao Catolica. Baseados nestes principios o 

Servigo Social surge "da iniciativa de grupos e fragoes de classe dominante, que se 

expressavam atraves da Igreja, como um dos desdobramentos do movimento do 

apostolado leigo" (IAMAMOTO, 2004, p. 19). 

Igualmente, e atraves de um pacto politico entre a burguesia, o Estado e a 

Igreja que os representantes do poder em suas diversas instancias se unem no 

intuito de coibir as reivindicagoes dos trabalhadores, e que, segundo Martinelli 

(2001), surge o cenario historico para os assistentes sociais como agentes 

executores da pratica da assistencia social, essa categoria profissional assalariada 

passa a operacionar, formular e executar as politicas sociais setoriais. 

O Servigo Social tern em sua genese, "marca profunda do capitalismo e do 

conjunto de variaveis: alienagao, contradigao e antagonismo que buscou afirmar-se 

historicamente como uma pratica humanitaria, sancionada pelo Estado e protegida 

pela Igreja, como uma mistificada ilusao de servir". (MARTINELLI, 2001, p.66). 

Segundo lamamoto a Igreja em sua preocupagao com a "questao social" se 

prontifica em compartilhar da agao do Estado no que concerne as familias atraves 

de sua agao doutrinaria e organizadora, com o objetivo de "livrar o operariado das 

influencias da vanguarda socialista do movimento operario e harmonizar as classes 

em conflitos a partir do comunitarismo cristao" (2004, p. 19). 

A partir desse suporte analitico e dessa estrategia de agao, a Igreja deixa de 

se contrapor ao capitalismo, e passa a concebe-lo atraves da 'terceira via', que 

combate veementemente o socialismo e substitui o liberalismo pelo comunitarismo 

cristao (IAMAMOTO, 2004, p. 19). 

A autora aponta ainda para o fato de que ao contrario da ideia conservadora 

da profissao o Servico Social nao pode ser entendido apenas como nova forma de 

exercer a caridade, mas, sobretudo, como forma de intervir ideologicamente na vida 

dos trabalhadores, ainda que sua base seja a atividade assistencial; porem seus 

efeitos sao essencialmente politicos: atraves do "enquadramento dos trabalhadores 
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nas relagoes sociais vigentes, reforgando a mutua colaboracao entre capital e 

trabalho" (IAMAMOTO, 2004, p. 20). 

Portanto, nesta perspectiva, o Servigo Social nasce do antagonismo entre os 
interesses da classe trabalhadora assalariada e da burguesia, tendo como 
norteadora as plataformas confessional e laica, que surgem da alianca entre as 
forgas do Estado, Capital e igreja, garantindo assim nao so uma abordagem teorica 
e pratica da profissao, como tambem as estrategias ideologicas de gestao dos 
movimentos sociais. 

Conforme Castro (2000, p. 17), o Servigo Social surge como "uma resposta 

particular do Capitalismo nos paises da America Latina, a partir do desenvolvimento 

das forgas produtivas e das lutas de classes pelo controie do poder politico". 

Como vimos, a diferenga basica entre as duas perspectivas e que na 

Perspectiva Conservadora a profissao e vista a partir dela mesma, na qual o 

tratamento teorico conferido ao Servigo Social the permite uma autonomia historica 

referente as classes, as lutas de classes e a sociedade. Enquanto que na historica a 

profissao e entendida como subproduto da sintese dos projetos politicos -

economicos, e esta situada na sociedade capitalista como um elemento que 

participa das relagoes de classes e das contradigoes nelas existente. 

Assim a partir da reflexao dos diversos autores aqui apresentados, percebe-

se claramente a distingao entre as duas perspectivas: endogena e historica, 

entretanto isso nao significa que estas perspectivas estiveram presentes em 

momentos distintos na realidade profissional, significa que sao concepgoes 

divergentes quanto a legitimagao profissional, um exemplo claro disto e que no 

processo de reconceituagao da profissao atores das duas perspectivas estiveram 

unidos contra o conservadorismo do Servigo Social, marcando assim as 

divergencias de pensamentos no seio da profissao. 

1.2 A institucionalizagao do servigo social no Brasil 

No inicio dos anos 1940, o Servigo Social e seu pensamento de fonte da 

doutrina social da Igreja e seus ideais Franco-belgas, avangam para um 
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desenvolvimento tecnico ao entrar em contato com o Servigo Social norte-americano 

- permeado pelo carater conservador da teoria social positivista. 

A busca pelo modelo do Servigo Social norte americano e a aproximagao com 

a teoria positivista advem da necessidade de cumprir com as demandas crescentes, 

de trabalhadores empobrecidos, por bens e servigos. Estes trabalhadores 

desempregados, fruto do processo de desenvolvimento e acumulagao desigual do 

capital, comegam a exigir e pressionar o Estado por agoes assistenciais. Assim, 

criam-se instituigoes assistenciais estatais para intervengao do Estado no processo 

de reprodugao das relagoes sociais, regulando assim tanto a viabilizagao do 

processo de acumulagao quanta o atendimento das necessidades sociais das 

classes subalternas. 

Assim, podemos dizer que o primeiro suporte teorico-metodologico do servigo 

social foi a matriz positivista. Segundo Yazbek (1993, p.8), esta perspectiva de 

analise aborda as relagoes sociais dos individuos no piano de suas vivencias 

imediatas, como fatos, como dados, que se apresentam em sua objetividade e 

imediaticidade. O metodo positivista trabalha com as relagoes aparentes dos fatos, 

evolui dentro do ja contido e busca a regularidade, as abstragoes e as relagoes 

invariaveis. 

A visao de teoria era restrita ao ambito da experimentagao e da fragmentagao 

que tornou-se caracteristica historica das politicas sociais brasileiras, concebidas 

setorialmente como se o social fosse a simples somatoria de setores da vida, 

tornando as agoes de carater pontuais e localizadas. Nao aponta para mudangas, 

senao dentro da ordem estabelecida, buscando antes ajustes e conservagao. 

E, pois, a partir desses referenciais que o Estado, gradativamente, impulsiona 

a profissionalizagao do assistente social, ampliando seu campo de trabalho em 

fungao das novas formas de enfrentamento da questao social. 

Desta forma, tambem, a institucionalizagao do Servico Social como profissao 

se explica no contexto contraditorio de um conjunto de processos sociais em choque 

nas relagoes entre as classes sociais antagonicas na consolidagao do sistema 

economico capitalista. Segundo Yazbek, a institucionalizagao da profissao de uma 
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forma geral, nos pafses industrializados, esta associada a progressiva intervengao 

do Estado nos processos de regulagao e controle social. 

Este processo tern inicio na decada de 1930, quando o governo Vargas, 

atraves de um conjunto de iniciativas, consolidagao das leis do trabalho, salirio 

minimo, etc., reconhece a questao social como ambito das relagoes Capital x 

Trabalho, e busca enquadra-la juridicamente controlando as tensoes entre as 

classes sociais. A questao social, entao, foi transformada em problema de 

administragao publica, sendo o Estado responsavel pela criagao e desenvolvimento 

de politicas e agendas para a regulagao da questao social nos mais diversos 

setores da vida nacional. 

O Estado amplia-se, nos termos de Gramsci (1978), e passa a administrar e 

gerir o conflito de classe nao apenas via coergao, mas buscando um consenso 

favoravel ao funcionamento da sociedade no enfrentamento da questio social. 

Ao centralizar o politico s6cio assistencial o Estado efetivava atraves da 

prestagao de servigos sociais, criando bases sociais que sustentavam um mercado 

de trabalho para o assistente social (IAMAMOTO, 2006,p.26). 

O servigo social deixa de ser um mecanismo da distribuigao da caridade 

privada das classes dominantes, rompendo com a tradicional filantropia, para 

transformar-se em uma das "pegas" da execugao das politicas publicas e de setores 

empresariais, seus maiores empregadores. 

Com o novo momento de expansio capitalista altera a demanda de trabalho 

do assistente social, modifica o mercado de trabalho, altera os processos e as 

condigoes de trabalho nos quais os assistentes sociais ingressam enquanto 

profissionais assalariados. As relagoes de trabalho tendem a ser desregulamentadas 

e flexibilizadas, havendo uma retragao dos recursos institucionais para acionar a 

defesa dos direitos e dos meios de acessa-los. 

1.3 Areas de atuagao do assistente social 

Este item foi desenvolvido a partir de informagoes fornecidas pelo Conselho 

Federal de Servigo Social - CEFESS (2006). 
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A atuacao do assistente social se faz desenvolvendo ou propondo politicas 

publieas que possam responder pelo acesso dos segmentos de populacdes aos 

servigos e beneficios construidos e conquistados socialmente, principalmente, 

aquelas da area da Seguridade Social. 

De modo geral, as instituicoes que requisitam o profissional de Servigo Social 

se ocupam de problematicas relacionadas a: criangas moradoras de rua, em 

trabalho precoce, com dificuldades familiares ou escolares, sem escola, em risco 

social, com deficiencias, sem familia, drogadictas, internadas, doentes; adultos 

desempregados, drogadictos, em conflito familiar ou conjugal, aprisionados, em 

conflito nas relagoes de trabalho, hospitalizados, doentes, organizados em grupos 

de interesses politicos em defesa de direitos, portadores de deficiencias; idosos 

asilados, isolados, organizados em centres de convivencia, hospitalizados, doentes; 

minorias etnicas e demais expressoes da questao social. 

Devido todo o trabalho prestado pelo assistente social, contando inclusive 

suas experi§ncias, o assistente social esta intimamente ligado as politicas publieas, 

a exemplo do Sistema Unico de Saude - SUS, da Lei Organica da Assistencia 

Social - LOAS e do Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA, participando de 

Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais, bem como das Conferencias nos tres 

niveis de governo, onde se tragam as diretrizes gerais de execugao, controle e 

avaliagao das politicas sociais. 

A formagio do Assistente Social e de cunho humanista, portanto, 

comprometida com valores que dignificam e respeitam as pessoas em suas 

diferengas e potencialidades, sem discriminagao de qualquer natureza, tendo 

construido como projeto etico/ politico e profissional, referendado em seu Codigo de 

Etica Profissional, o compromisso com a Liberdade, a Justiga e a Democracia. Para 

tal, como qualquer profissional, o Assistente Social deve desenvolver a capacidade 

critica/reflexiva para compreender a problematica e as pessoas com as quais lida 

exigindo-se a habilidade para comunicagao e expressao oral e escrita, articulagao 

politica para proceder a encaminhamentos tecnico-operacionais, sensibilidade no 

trato com as pessoas, conhecimento teorico, capacidade para mobilizagao e 

organizagao. 
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As instituicoes que tern contratado o (a) Assistente Social, em geral sao: 

prefeituras, associates, entidades assistenciais e de apoio a luta por direitos, 

sistema judiciario e presidiario, sistema de saude, empresas, sindicatos, sistema 

previdenciario, ONGs, centres comunitarios, escolas, fundacoes, universidades, 

centres de pesquisa e assessoria. Como as injusticas sociais e a desigualdade sao 

persistentes e estruturais, enquanto permanecerem havera campo de atuacao 

profissional; nesse sentido, e sempre possivel expandir o "mercado de trabalho", ao 

tempo em que, contraditoriamente, fruto das mesmas injuncoes politicas e 

economicas que enxugam o emprego no pais, tambem se retrai alguns campos, 

proporcionalmente ao universo de profissionais no pais (cerca de 53.000, dados da 

ultima atualizacao do cadastramento dos Conselhos Regionais de Servico Social -

CRESS). Ha que se considerar em expansao, por exemplo, o contrato de prefeituras 

para planejamento/programacao de politicas sociais, devido a interiorizacao/ 

descentralizacao das politicas publieas; solicitacao de assessorias ou consultorias 

em projetos e programas sociais; solicitacao de projetos para captacao de recursos; 

e outros. 
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2 O SERV1Q0 SOCIAL BRASILEIRO NO CAMPO SOCIO-JURIDICO 

Neste capitulo abordaremos sobre a atuagao do assistente social no campo 

socio juridico. 

O campo socio juridico diz respeito ao conjunto de agoes em que a agao do 

servigo social articula-se a agoes de natureza juridica, como sistema judiciario, 

penitenciario, de seguranga, de protegao e acolhimento como abrigos, internatos 

conselhos de direito, dentre outros. 

O servigo social aplicado ao contexto juridico configura-se como area de 

trabalho especializado, que atua com as manifestagoes da questao social, em sua 

intersegao com o Direito e a justiga na sociedade (CHUAIRI, 2001, p. 59). 

De acordo com Pedro Joaquim Machado, a literatura, do ponto de vista da 

histaria o Servigo Social no Judiciario se confunde com a fundacao da Corte Judicial 

de Chicago em 1899. Remonta, portanto, as origens da profissao nos Estados 

Unidos. Tanto la, em 1899, quanta aqui no Brasil, mais exatamente no Rio de 

Janeiro, entao Capital Federal, no ano de 1923, com a criagao do Primeiro Juizado 

de Menores pode-se constatar que os assistentes sociais desempenharam papel 

pioneiro na implantagao e desenvolvimento de um aparato judiciario destinado a 

crianga e ao adolescente. Assim e que, para alguns autores, o processo instituinte 

do Servigo Social como profissao encontrou no Judiciario um espago francamente 

favoravel. Hoje se observa um esforgo da categoria de assistentes sociais, que 

ainda esta em um processo continuo de construgao, para refletir sobre o seu 

passado, a sua presenga no campo socio-juridico, mormente nas decadas 

subsequentes a promulgagao do ECA. Na verdade, o EGA, nos seus artigos 150° e 

151°, estabelece a equipe interdisciplinar como fata culminante das demandas 

sociais pre-constituintes. Portanto, nao parece equivoco afirmar que o ECA e um 

divisor de aguas, na medida em que e o responsavel pelo aumento dos assistentes 

sociais no Judiciario e nos demais espagos institucionais do campo socio-juridico, 

tais como as entidades de atendimento da crianga e do adolescente que o ECA 

regula. 
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2.1 O papel do assistente social no campo socio-juridico 

A presenga do Servigo Social na area socio-jurldica acompanha o processo 

de institucionalizagao da profissao no pais. Nos finais da decada de 1930 ja se 

constatava a atuagao do assistente social junto ao "juizado de menores" e servigos 

especializados no poder executivo tanto no estado de Sao Paulo quanta no Rio de 

Janeiro. A primeira assistente social a obter um emprego no campo social de 

intervengao direta foi no judiciario paulista, no inicio dos anos 1940. 

Apesar disso, so muito recentemente e que particularidades do fazer profissional 

nesse campo passaram a vir a publico como objeto de preocupagao investigativa. 

Tal fata se da segundo Favero et ai (2005, p. 10-11) por um conjunto de razoes, das 

quais destacamos: 

• Ampliagao significativa de demanda de atendimento e de profissionais para a 

area, sobretudo apos a promulgagao do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente; 

• Valorizagao da pesquisa dos componentes dessa realidade de trabalho; 

• Maior conhecimento critico e valorizagao, no meio da profissao, de um campo 

de intervengao historicamente vista como espago tao somente para agoes 

disciplinadoras e controle social; 

• Compromisso de parcela significativa da categoria com agoes na diregao de 

ampiiagao e garantia de direitos, e na provocagao de alteragoes nas pratieas 

sociais; 

• Crescimento do debate publico a respeito dos interiores do sistema 

penitenciario, do sistema judiciario e do complexo de organizagoes que tern 

suas agoes voltadas para o atendimento de situagoes permeadas pela 

violencia social e interpessoal, cada vez mais que presentes no cotidiano de 

trabalho do assistente social. 

Constituem-se em campos de atuagao do servigo social no ambito juridico: 

Justiga Estadual e Federal; ministerios publieos; defensorias publieas; universidades 

(escritorios modelos); execugao de medidas socioeducativas (nossa area de 

atuagao); execugao de penas alternativas; sistema penitenciario e organizagoes nao 

governamentais. 
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Como exemplos de instrumentais tecnicos operativos mais utilizados pelos 

assistentes sociais nesta area podemos citar: estudo social, laudo, pareceres, 

avaliagao, acompanhamento, orientagao, visitas domiciliares e institucionais, 

entrevistas, reunifies, palestras e inspegoes. 

O Servigo Social, enquanto profissao inserida nas relagoes sociais vem 

desempenhando um papel preponderante na efetivagao das politicas publieas e 

servigos sociais. Atua desenvolvendo agoes, estudos e pesquisas em relagao as 

questoes sociais do campo juridico, tendo como finalidade oferecer subsidios que 

venham respaldar a propositura das agoes judiciais ou mesmo facilitando 

operadores de direito e usuarios no momento processual. 

No decorrer do trabalho profissional no campo socio-juridico, o Assistente 

Social esta habilitado a desenvolver todas as prerrogativas da Lei 8.662 de 

07/03/1993, estabelecidas no artigo 4° (Competencias do Assistente Social): 

- elaborar, programar, executar e avaliar politicas sociais junto a orgaos da 

administragao publica, direta ou indireta, empresas, entidades e organizagoes 

populares; 

- elaborar, coordenar, executar e avaliar pianos, programas e projetos que sejam do 

ambito de atuagao do Servigo Social com participagao da sociedade civil; 

- encaminhar providencias e prestar orientagao social a individuos, grupos e a 

populagao; 

- orientar individuos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 

identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 

direitos; 

- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a analise da 

realidade social e para subsidiar agoes profissionais; 

- prestar assessoria e consultoria a 6rgaos da administragao publica direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades, com relagao a materials relacionados no 

inciso desse artigo; 
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- prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em materia relacionada as 

politicas sociais, no exercicio em defesa dos direitos civis, politicos e sociais da 

coletividade; 

- planejamento, organizacao e administragao de servigos sociais e de unidade de 

servigo social; 

- realizar estudos socioeconomicos com os usuarios para fins de beneficios e 

servicos sociais junto a orgaos da administragao publica direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades. 

Na atualidade, a esfera socio-juridica absorve um amplo contingente de 

profissionais nos niveis estadual e municipal e dispoe de destacada importancia na 

efetivagao dos direitos de cidadania. 

De acordo com lamamoto, o assistente social tern de ir alem das rotinas 

institucionais e agir sempre alem das possibilidades presentes. "Ser urn profissional 

positivo e nao so executivo" (2000, p.20). 

O assistente social deve estar engajado em seu conhecimento etico politico, 

atraves de um conhecimento teorico metodologico para que possa Ihe dar com a 

complexidade desses fenomenos que atua em nossa sociedade. A profissao e 

interventiva, em que o assistente social necessita de conhecimentos especificos 

para desenvolver suas agoes e compreender as relagoes que determinam fatos e 

situagoes. 

O assistente social ao detectar fatores que envolvem o adolescente autor de 

ato infracional deve intervir na realidade desse adolescente com intuito de 

transformagao, atraves da implantagao de projetos, agoes e programas, os quais o 

profissional por intermedio de sua formagao profissional esta apto para a realizagao 

dos mesmos, com uma postura etica, desenvolvendo suas agoes em uma 

interlocugao da teoria e pratica. 

2.2 Contextualizando a Fundacao Desenvolvimento da Crianga e do 
Adolescente "Alice de Almeida" - FUNDAC. 
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No inicio dos anos setenta do seculo XX a Secretaria do Trabalho e Servigos 

Sociais - SETRAS detinha sua estrutura organizacional o Departamento do Menor, 

orgao responsavel pelos menores desassistidos e de situacao irregular no Estado da 

Paraiba. Em 1974, o Departamento do Menor da SETRAS implanta o CEMIC -

Centra de Estudos do Menor e Integragao da Comunidade. Nesta epoca o piano de 

prevengao era instrumento da Fundacao Estadual do Bern Estar do Menor -

FUNABEM. A FUNABEM com direcao nacional era uma assessoria de Supervisao e 

contava na epoca com quinze projetos implantados no territorio nacional, sendo a 

Paraiba um desses estados. 

Nesse periodo, a SETRAS atraves do Departamento do Menor, firma 

convenio com a FUNABEM/UFPB/SETRAS para treinamento de universitarios na 

qualidade de voluntarios e estagiarios para desenvolver atividades no CEMIC de 

Joao Pessoa. A Lei 3.815 de 25 de novembro de 1975 cria a FEBEMAA - Fundacao 

Estadual do Bern Estar do Menor "Alice de Almeida" vinculada a Secretaria do 

Trabalho e Servicos Sociais - SETRASS. 

A FEBEMAA era o orgao responsavel pela Politica do Bern Estar do Menor 

em toda a Area Estadual, com autonomia financeira e administrativa, sendo os 

estatutos aprovados pelo Decreto n 6.891 de 12 de maio de 1976. Desse periodo 

ate o exercicio de 1990, a FEBEMAA passou por diversas reformulacoes de seus 

Programas direcionados a clientela preventiva e terapeutica. 

Ha quase vinte anos, apos uma grande discussao com os operadores de 

direito e com a sociedade civil organizada foi promulgado no dia 13 de Julho de 

1990, a Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA que deu 

um novo rumo a Politica de Atendimento a Crianga e ao Adolescente, considerando-

os "seres humanos em desenvolvimento" e "sujeitos" de direitos e deveres. Rompeu 

com a doutrina de "situagao irregular" e reafirmou a nogao da "protegao integral", 

pela qual todas as criangas e adolescentes, sem distingao, sao prioridade absoluta e 

dever da familia, da sociedade e do Estado a sua protegao. Ao adolescente autor 

de ato infracional sao destinados medidas de carater socioeducativo e tambem 

protetivas. O cometimento de delito nao faz cessar o direito nem mesmo durante o 

tempo da medida de restrigao de liberdade; ao contrario, o que se recomenda e que 

a medida socioeducativa seja uma possibilidade de retomada da cidadania do 
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adolescente e de afirmagao dos seus direitos, que em geral foram violados 

frequentemente. 

Em 09 de julho de 1990, a Lei 5.743, altera a denominagao da Fundacao 

Estadual do Bern Estar do Menor "Alice de Almeida" para Fundacao 

Desenvolvimento da Crianga e do Adolescente "Alice de Almeida" - FUNDAC. A 

FUNDAC e uma entidade govemamental da administragao indireta vinculada a 

Secretaria de Estado do desenvolvimento Humano - SEDH. Tern como missao 

executar a Politica de atendimento ao Adolescente em conflito com a Lei; com 

medidas socioeducativas de Internacao, Semiliberdade e Internacao Provisoria. 

A FUNDAC conta com cinco Unidades de internacao: tres em Joao Pessoa, 

Centra educacional do Adolescente, atende adolescentes do sexo masculino, Casa 

Educativa, atende adolescentes do sexo feminino e Centra Educacional do Jovem 

atende adolescentes de dezoito a vinte e um anos. Uma em Campina Grande, Lar 

do Garoto localizado em Lagoa Seca e uma Unidade em Sousa, Centra Educacional 

do Adolescente. Atende ainda adolescentes em semiliberdade (Joao Pessoa) e 

Abrigo Provisorio (Campina Grande). 

O Centra Educacional do Adolescente (CEA) - Sousa "Raimundo Benevides 

Gadelha" foi inaugurado no dia 24 de novembro de 2003. Atende adolescentes 

encaminhados pela Justica da Infancia e Juventude de toda regiao do sertao da 

Paraiba. Atualmente contamos com dez adolescentes internados, das cidades de 

Sousa, Patos Cajazeiras, Pombal, Sao Bento e Catole do Rocha. 

A missao do Centra Educacional do Adolescente (CEA) e atender 

adolescentes do sexo masculino com medida socioeducativa de internagao, 

desenvolvendo agoes pedagogicas fundamentadas no principio de que o 

adolescente e sujeito de sua propria formacao e do seu processo de mudanga. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA) completou vinte anos de sua 

existencia, possibilitando avangos e conquistas em relagao a garantia de direitos 

deste segmento geracional. Avangos estes que, foi possibilitado por uma mudanga 

de paradigma, com a admissao da protegao integral. Percebe-se que apesar dos 

avangos e das conquistas, ainda continuam de forma lenta e sao resultados de 
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articulagao, mobilizagao e pressoes politicas dos cidadaos organizados que utilizam 

da Lei como forca instrumental para essa conquista. 

Volpi (2006,p.48) afirma que "Ha uma dicotomia entre a producao teorica 

sobre a crianga e adolescente e o atendimento dispensado aos mesmos". 

Principalmente guando se trata de adolescentes que praticam ato infracional. Muitas 

vezes sao vistos e tratados pelo Estado e pela sociedade como marginais e 

bandidos. 

A midia costuma afirmar que, as instituicoes que abrigam adolescentes que 

cometem ato infracional, sao, na verdade "escolas de crime", e que os educandos 

sofrem violencia por parte dos policiais e agentes, como agressoes, abusos, 

torturas, levando muitas vezes a morte. 

O ECA considera "ato infracional" a conduta descrita como crime ou 

contravencao penal. Os inimputaveis sao os adolescentes entre 12 e 18 anos, 

considerando a idade na data do fato. As criangas ate doze anos incompletes 

receberao uma das medidas de protegao. O Estatuto da Crianga e do Adolescente 

no seu artigo 112 trata da pratica do ato infracional cometido por adolescentes e as 

medidas aplicadas pela Justiga da Infancia e da juventude como: Advertencia, 

obrigagao de reparar o dano, prestagao de servicos a comunidade, liberdade 

assistida, insergao em regime de semiliberdade e internagao em estabelecimento 

educacional. A internagao constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos 

principios da brevidade, excepcionalidade e respeito a pessoa em desenvolvimento. 

E preciso atengao com esses principios que condicionam e orientam a aplicagao da 

medida privativa de liberdade. 

O principio da brevidade deve buscar gerar resultados capazes de tornar o 

tempo de internagao breve, possibilitando ao adolescente, condigoes de progressao 

para outra medida menos severa e institucionalizaste, o principio de 

excepcionalidade deve ser imposta em ultimo caso e diante de circunstancias 

efetivamente graves, seja para a seguranga e a educagao do adolescente autor de 

ato infracional, o principio do respeito a condigao peculiar de pessoa em 

desenvolvimento precisa ver o adolescente que, diante de circunstancias de sua 
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vida, cometeu um ato infracional. Nao se trata de olhar o infrator que, 

circunstancialmente, e um adolescente. 

A medida de internacao tern como ponto de partida a privacao de liberdade. A 

medida de internagao nao comporta prazo determinado, devendo sua manutengao 

ser reavaliada no maximo a cada seis meses e em nenhuma hipotese o periodo 

maximo excedera a tres anos (artigo 121 do ECA). A internacao nao significa 

simplesmente "prisao" do adolescente, ja que, como as demais medidas 

socioeducativas, orientam-se pela logica do processo socioeducativo, e nao apenas 

sancionatorio. A medida de internacao implica escolarizacao obrigatoria, 

profissionalizacao, alem de assistencia integral ao adolescente. O trabalho 

desenvolvido pelas unidades de internacao tern como pressuposto basico a garantia 

de atendimento integral ao adolescente, oferecendo-se alimentacao, atendimento a 

saude, educacao, profissionalizacao, cultura, esportes e lazer, entre outros. 

Todavia, o artigo 124 do Estatuto da Crianca e do Adolescente estabelece os 

direitos do adolescente privados de liberdade, entre outros, estao: 

I- Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministerio Publico; 

II- peticionar diretamente a qualquer autoridade; 

III- avistar-se reservadamente com seu defensor; 

IV- ser informado de sua situacao processual, sempre que solicitada; 

V - ser tratado com respeito e dignidade; 

VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais pr6xima ao 

domicilio de seus pais ou responsavel; 

VII- receber visitas, ao menos semanalmente; 

VIII- corresponder-se com seus familiares e amigos; 

IX- ter acesso aos objetos necessarios a higiene e asseio pessoal; 

X- habitar alojamento em condicoes adequadas de higiene e salubridade; 
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XI- receber escolarizagao e profissionalizagio; 

XII- realizar atividades culturais, esportivas e de lazer; 

XIII- ter acesso aos meios de comunicacao social; 

XIV- receber assistencia religiosa, segundo a sua crenga, e desde que assim o 

deseje; 

XV- manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guarda-

los, recebendo comprovadamente daqueles porventura depositados em poder da 

entidade; 

XVI- receber.quando de sua desinternagao, os documentos pessoais indispensaveis 

a vida em sociedade. 

2.3 O papel do assistente social na FUNDAC - CEA 

O Servigo Social e uma das profissoes mais capacitadas para poder analisar 

criticamente a singularidade dos educandos em conflito com a lei, ja que dispoe de 

angulos particulares de observacao e uma competencia distinta de outras 

profissoes, para o encaminhamento das agoes, intervindo atraves das mediagoes 

sociais em suas particularidades. A atuagao do Assistente Social requer que este 

profissional mantenha o compromisso etico e o respeito as prescrigoes da lei de 

regulamentagao da profissao, para que seu trabalho alcance resuitados positivos e 

sdlidos nas relagoes sociais. 

Na unidade CEA, o Assistente Social esta presente na elaboragao das 

propostas pedagogicas, juntamente com outros profissionais, com vistas a realizar 

um trabalho interdisciplinar e atender a solicitacao de estudo social dos assistidos, 

quando soiicitado. 

O Assistente Social, na equipe interdisciplinar do CEA, e um mediador 

privilegiado na relagao com a equipe, a populagio atendida e a rede de protegao, 

por constituir-se numa profissio que, enquanto atividade, nao possui caracteristicas 

singulares, nao atua sobre uma unica necessidade humana, mas sua especialidade 
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e atuar em um emaranhado de servicos para a satisfagao das necessidades de um 

determinado segmento da sociedade. Alem de que o papel do Assistente Social no 

Centra Educacional do Adolescente e de fundamental importancia, porque contribui, 

junto com outros professionals, para que a unidade possibilite a reintegracao do 

adolescente a sociedade e que restabeleca sua cidadania. 

Para o bom funcionamento da unidade CEA-Sousa, foi elaborado em 2003 o 

Regimento Interno da Unidade onde estao elencadas as competencias de diversos 

profissionais, entre essas estao a do Assistente Social: 

I - Entrevistar o adolescente recem chegado, preenchendo o Piano individual 

de Atendimento (PIA), conforme encontra-se em anexo; 

II - Repassar copia da ficha do adolescente para a Secretaria visando a 

informatizacao dos dados; 

III - Proceder estudo de caso da situacao socioeconomica do adolescente e 

sua familia; 

IV - Realizar diariamente acompanhamento das atividades nas oficinas e 

Escola; 

V - Ler e anotar diariamente no Livro de Ocorrencias do setor as ocorrencias 

e providencias tomadas; 

VI - Montar um sistema de atendimento e acompanhamento individual e em 

grupo objetivando desenvolver com os adolescentes um processo de 

autoconhecimento e interacao social; 

VII - Elaborar parecer tecnico, fundamentado no Estudo de Caso, na 

evolucao do processo educativo do adolescente e encaminhar a autoridade Judicial, 

para analise da situacao do adolescente, bem como fomecer capias ao advogado da 

Casa, para requerimento das progressoes de medidas; 

VIII - Planejar e realizar junto a Gerencia: Momentos de escuta e palestras 

com os educandos e/ou familia; 

IX - Repassar esse Regimento Interno aos educandos; 
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X - Exercer outras atividades permitidas na Lei. 

Esse Regimento foi eiaborado deste a implantacao do Centra Educacional do 

Adolescente e necessita se adequar as novas mudancas conjunturais a partir do 

SINASE, para adolescentes e familias que participam atualmente da construcao do 

Piano Individual de Atendimento (PIA). 

O Piano Individual de Atendimento, segundo Alcides Felicio da Silva "e um 

instrumento de intervengao dinamico, estando sempre em processo de avaliacao, 

monitoramento e mudancas, possibilitando o seu projeto de vida e o desligamento 

do adolescente" (2006, p. 4). 

O Piano Individual de Atendimento e trabalhado pelo Assistente Social desde 

o acolhimento do adolescente, promovendo a sua autonomia, responsabilidade, 

fortalecimento ou resgate dos vinculos familiares, inclusao social e a possibilidade 

da construcao e efetivagao de seu projeto de vida, respeitando os seus valores, 

principios e ideais. O PIA acontece em todos os espacos educativos formais ou 

informais. O PIA tern como objetivos: 

- Garantir o protagonismo juvenil do adolescente durante o cumprimento da 

medida socioeducativa. 

- Responsabilizar o adolescente pelas suas escolhas e pela elaboragao de um 

projeto de vida; 

- Possibilitar o adolescente refletir sobre o seu processo de internacao bem 

como as providencias a serem tomadas, os caminhos a serem percorridos para o 

alcance das metas a curto, medio e longo prazo, visando a sua reintegragao familiar 

e comunitaria. 

Cabe ao assistente social atuar de acordo com sua especificidade, garantindo 

o dialogo interdisciplinar, sem perder de vista o que e particularidade do Servigo 

Social. 

Para a discussao a que se propoe este texto, e importante apresentar o 

trabalho cotidiano do assistente social na unidade de internagao do CEA - Sousa. 
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Para tanto, deve-se utilizar como referenda o adolescente na unidade, ou seja, sua 

entrada na instituicao, o acompanhamento da medida a ele imposta. 

A Participacao do Servigo Social na unidade de internagao dar-se-a desde a 

acolhida e triagem ate o desligamento do adolescente. E nesse momenta que o 

profissional ira fazer o primeiro esclarecimento ao adolescente quanta aos seus 

direitos e deveres, orientando-o acerca do dia a dia na unidade e buscando 

informagoes que auxiliarao na sua insergao na unidade. 

Apos a recepgao, o Assistente Social entrara em contato com a familia, 

comunicando e esclarecendo duvidas quanta a aplicagao da medida, bem como, o 

tipo de acompanhamento familiar que sera realizado. Esse acompanhamento e 

tambem uma forma de dar inicio ao estabelecimento de vinculos com o adolescente 

e sua familia, vista ser fundamental para a realizagao do trabalho desejado. Assim a 

familia e chamada a participar do projeto socioeducativo, atraves das visitas 

regulares ao adolescente, comparecendo as reunifies propostas e a Formagao 

Humana, trata-se de um trabalho mensal de sensibilizagao, que e realizado em 

grupo, contemplando as dimensoes sociais, afetivas, psicologicas, intelectuais e 

eticas do ser humano. A partir das particularidades de cada familia, o profissional 

tera condigfies de fornecer orientagao e inseri-la, se necessario, em programa oficial 

ou comunitario de auxilio e assistencia social. 

Logo apos a entrada do adolescente na Unidade, faz-se necessario definir os 

objetivos da intervengao junto ao mesmo, ja que e preciso considerar a 

particularidade de cada um. Para a definigao desses objetivos, conta-se com 

representantes de todas as equipes, que irao identificar as necessidades pessoais 

do adolescente e como as intervengoes profissionais poderao contribuir para que a 

medida de internagao alcance os resultados esperados, atraves de um Piano 

Individual de Atendimento (PIA) como ja foi abordado anteriormente. 

Dentre os instrumentos metodologicos mais utilizados na pratica do 

Assistente Social no CEA, estao: 

- Atendimento individual: Diversas intervengoes podem ser apontadas, sendo 

uma delas os atendimentos individuals sistematicos. Busca-se nesses espagos 

orientar o adolescente em relagao ao seu projeto de vida, profissionalizagao, 



34 

escolarizagao. Procuram-se ainda trabalhar questoes familiares, questoes 

relacionadas ao dia a dia na Unidade, sempre respeitando a disposigao do 

adolescente para o dialogo. Alem do atendimento individual o Assistente Social 

desenvoive agoes grupais, ou seja, grupos operativos que possibilite a refletir sobre 

sua vivencia e suas dificuldades, tendo como eixos tematicos: autoconhecimento; 

sexualidade; cidadania; protagonismo juvenil; projeto de vida; ECA; espiritualidade; 

valores eticos e morais; drogas; relagoes interpessoais e adolescencia; familia e 

educagao. 

- Encaminhamentos: Os encaminhamentos sao efetuados guando os 

adolescentes necessitam de atendimentos inexistentes na estrutura da Unidade na 

qual esta inserido, tais como: atendimento medico, odontologico, fonoaudiologo, 

psiquiatricos, entre outros. Sao realizados ainda encaminhamentos para cursos 

profissionalizantes, visando a sua futura inclusao no mercado de trabalho. 

- Entrevista: Segundo LEWGOY (2007, p. 13) a entrevista e utilizada pelos 

profissionais do Servigo Social junto aos usuarios para levantamento e registro de 

informagoes. Esta tecnica visa compor a historia de vida, definir procedimentos 

metodologicos e colaborar no diagnostico social. A entrevista e um instrumento de 

trabalho do Assistente Social e e atraves dela que e possivel produzir confrontos de 

conhecimentos e objetivos a serem alcangados. 

- Relatorio Tecnico: No aspecto legal da medida de internacao, o relatorio 

informa a Autoridade Judiciaria sobre a situacao do adolescente em relagao a 

medida, oferecendo subsidios para a decisao judicial de extingui-la ou mante-la. 

Esse relatorio e feito a cada seis meses. O relatdrio, como documento especifico 

elaborado por Assistente Social, traduz-se na apresentagao descritiva e 

interpretativa de uma situacao ou expressao da questao social, enquanto objeto da 

intervengao desse profissional, no seu cotidiano laborativo. (CFESS, 2004, p. 44). 

- Parecer social: E a parte integrante do estudo social, em que o profissional, 

baseado nos dados coletados durante o estudo e procedendo a analise a luz de um 

referencial teorico, expoe sua opiniao tecnica de como podera dar-se a solugao do 

conflito que gerou tal estudo. 
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- Visita domiciliar: Segundo Amaro (2003, p. 16) a visita domiciliar e uma 

pratica profissional, investigativa ou de atendimento, realizada por um ou mais 

profissionais, junto aos individuos em seu proprio meio social ou familiar. A 

finalidade da visita e especifica guando e feita por um planejamento ou roteiro 

preliminar. Na visita domiciliar, o profissional vai procurar conhecer a dinamica 

familiar, as necessidades, os recursos existentes na comunidade. A perspectiva de 

atendimento integral considera a familia, como alvo da intervengao, uma vez que 

sao tambem participes no processo socioeducativo. A familia aqui e compreendida a 

partir de todos os arranjos familiares na contemporaneidade, por isso, e fundamental 

na construgao que se faz com o adolescente, visto que, o meio familiar e, em geral, 

para onde o adolescente volta depois da internacao e, portanto, carece tambem de 

intervengao. 

- Estudo de caso: Segundo Antonio Chizzotti e uma caracterizagao 

abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram 

dados de um caso particular ou de varios casos. O objetivo do estudo de caso e 

reunir o maior numero de informagoes, focando a historia pessoal e social do 

adolescente. 

A utilizagao desses instrumentos ja citados anteriormente e de grande 

importincia para descrever o perfil social do educando e de seus familiares; 

informagoes que irao com por o PIA. 

A importancia da intervengao do profissional dentro da unidade se faz 

necessario quando ocorrem casos de maus tratos contra educandos, por parte dos 

agentes sociais, no momento da escuta profissional, fato denunciado pelo pr6prio 

educando ao setor social. Dentro dos encaminhamentos legais, respeitando os 

principios da interseforiedade, os casos de abusos contra educandos sao 

encaminhados ao Setor Juridico da Unidade que, junto com o Setor Social e os 

demais setores, apura os fatos, encaminha os resultados a Diregao da unidade e 

posterior a Presidencia da Instituigao, o qual afasta os responsaveis pelos atos de 

violencia, adotando-se os procedimentos legais. 

Uma das maiores dificuldades em trabalhar com a questao do acesso a 

direitos e que a equipe de agentes sociais que trabalha diretamente com os 
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adolescentes, nao e qualificada para a funcao; sao pessoas que tern ate o ensino 

medio e nao sao capacitados permanentemente para a sua funcao, alem de que os 

criterios de selegao para a funcao sao muitos restritos. 

Com relagao ao trabalho com as familias dos adolescentes, so a partir da 

particularidade de cada um delas, o profissional tera condigoes de desenvolver junto 

ao adolescente, estrategias para o fortalecimento de vinculos afetivos e, caso seja 

necessario, realizara encaminhamentos da familia a rede de servigos sociais dos 

municipios: CREAS, CRAS; Conselho Tutelar, CAPS, SENAI, SESI e outros. 

Assim tao importante quanto o compromisso com a concretizagao de direitos 

do adolescente e sua familia e o compromisso com a participagao na instituigao, ja 

que essa tern tambem condigoes de viabilizar essa concretizagao de direitos. 

O Assistente Social busca parcerias com a equipe interprofissional do Poder 

Judiciario e com os demais programas de atendimentos socioeducativos, visando 

em caso de progressao e/ou regressio de medidas, assegurando a continuidade 

dos trabalhos desenvolvidos com os adolescentes durante sua estadia na unidade 

de internacao. 

O processo socioeducativo n io termina com a saida do adolescente da 

unidade, denominada desintemagSo. Quando o adolescente e desligado, com 

extingao de medida, torna-se praticamente impossivel realizar o acompanhamento, 

mas a intervengao bem planejada e efetiva deve garantir que, ao sair, ele tenha 

condigoes de continuar o processo de ressocializagao, ou seja, deve sair com a 

documentaeao pessoal exigida, garantia de continuidade de escolarizagao, entre 

outros. 

Considerando a organizag§o atual do mercado de trabalho, o assistente social 

e mais um dos trabalhadores inseridos na divisao s6cio tecnica do trabalho. Como 

trabalhador, que exerce uma funcao remunerada e que precisa cumprir metas que 

Ihe sao designadas, o trabalho com medidas socioeducativas, em especial a 

internacao, e um grande desafio. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Diante do exposto, pode-se compreender que o adolescente autor de ato 

infracional e um sujeito que possui suas particularidades individualmente e 

coletivamente, principalmente os adolescentes em conflito com a Lei, os quais se 

encontram em situacao peculiar. E fundamental esclarecer, para a sociedade, quern 

sao esses adolescentes e mudar as ideias e sentimentos mais negativos sobre eles, 

os estigmas, ou outros, produzindo outro discurso, que possa se contrapor aquele 

ao disseminado pela midia ou verbalmente pelos diversos atores sociais, sob pena 

de que nossos melhores esforcos permanecam em vao. 

O adolescente que se encontra cumprindo medida socioeducativa de 

internacao necessita de uma atencao especial, para que possa reparar seus atos e 

ser reintegrado na sociedade; pois apesar de seus atos infracionais, continua sendo 

um cidadao de direitos.conforme estes norteados pelo Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, pelo SINASE e pela Protegao Especial da Politica Nacional de 

Assistencia Social. 

Portanto, o grande desafio que se impoe ao assistente social e a implantagao 

efetiva do ECA e seu aprimoramento no que se fizer necessario, implementando 

politicas sociais basicas, medidas de protegao e medidas socioeducativas 

adequadas para reintegragao do adolescente infrator. Acreditamos que a grande 

mudanga proposta pelo ECA, seja de fato, uma rede articulada e solidaria entre 

todos os envolvidos: poder judiciario, governos, conselhos de direitos, 

sociedade.criangas, adolescentes, assistentes sociais, educadores. No entanto, a 

construgao de redes de atendimento ao adolescente em conflito com a lei cumprindo 

medidas socioeducativas possuem um grau de complexibiiidade maior, pois 

envolvem multiplos atores e muitas vezes nao ha entre eles consensos.O Sistema 

de Garantia de Direitos da crianga e do adolescente e formado por todos os orgaos, 

entidades e gestores publicos que tern interface com a defesa e a ampliagao de 

direitos, contribuindo para a garantia do cumprimento do ECA. Pode-se 

compreender que e de extrema necessidade a intervengao do Assistente Social no 
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enfrentamento dessa demanda, para que o mesmo possa intervir na realidade do 
adolescente para a transformacao da sociedade. 

E necessario ressaltar que, apesar de todos os obstaculos encontrados no 

exercicio profissional, a categoria dos Assistentes Sociais vem construindo uma 

historia de lutas e de resistencia, apostando no futuro, mas entendendo que ele se 

constroi agora, no tempo presente. 
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ANEXOS 
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PLANO INDIVIDUAL 
DE ATENDIMENTO 



GOV'ERNO 
DAPARAiBA C l . 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH 
FUNDACAO OE DESENVOLVIMENTO DA CR1ANCA B DO ADOLESCENTE "ALICE Dg ALMEIDA" - FUNDAC 

Unidade Sousa 
FOWE(FAX): 3522 G302 

ADMISSAO DO ADOLESCENTE 

01 - Caracteristicas: 

Sinais: (Onde?) 
Tatuagens: (Que tipo/Onde?) 

Peculiaridades: (Qua!/Onde?) 

02 - Documentos: 

Documentos recebidos: 
( ) Oflcio do Juiz 
( ) Outros (sentenca; carta guia): 

03 - Revista: 

Revista detectou alguma violencia? 
( )Sim | { )Nao 
Qua!/Onde? 

Ha necessidade de encaminhamento para I.M.L.? 
( )Sim I ( ) Nao 

Revista registrou objeto ilicito? 
( ) Sim I ( ) Nao 
Qual/Onde? 

04 - Historico de Conflitos com outros adolescentes que estao internos? 

( ) Sim (quern?): 
( ) Nao 

05 - Identificacao do recebedor: 

Nome: 
Funcao: Matricula: 
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•iiwmmmmmmmmmmmgm Q O V E R N O D O E S T A D O rUIMU/H SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH 

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANfA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA"-FUNDAC 
Unidade Sousa 

FONE(FAX): 3522 6302 

PERTENCES DO ADOLESCENTE 

Pertences retidos: 
Quantidade: Descricao dos pertences: 

Quantia em c .inheiro: 
Devolvidos a: Data: 

( ) Familia (quern?) ( ) Adolescente ( ) Outros (quern?) 

Pertences liberados: 
Quantidade: Descricao dos pertences: 

OBSERVANCES: 

Adolescente Servidor 



PllGOVERNO , 
~ DAPARAIBA E I I M I * J I > 

mmmmmm GOVQ^o DO ESTADO FUNDAC 
, SECRETARIA D_ ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH 

FUMDASAO D E DESaivoLva«sno aa CMANCA E M*DQiESGBm*M^mMMEmA'-nmi*c 
Unidade Sousa 

FONEfFAX): 3522 6302 

FICHA DE IDENTIFICACAO DO ADOLESCENTE 

01 - Dados do Adolescente: 

Nome: 
Data de Nascimento: 
Naturalidade: 
Alcunha: Estado Civil: 
Escolaridade: Profissao: 
Registro: RG: 
Religiao: Outros: 

02 - Filiacao: 

Filiacao: Pai 
Mae: 

Responsavel: 
Grau de parentesco: 

03 - Endereco: 

Endereco: 
Bairro: Cidade: 
Telefone: Estado: 
Referenda: 

04 - Ingresso na Unidade: 

Data do Ingresso: 
Comarca de Qrigera: 
N° da guia: 
Infracao: 
( ) 1° Ingresso ( ) 2° Reingresso ( ) Transferencia 
Data da desinternacao: 
Observacao: 



^ G O V E R N O 
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M S _ _ _ _ B _ « B _ _ _ I GOVERNO DO ESTADO f " U N Ql\\ 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH " 

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA" - FUNDAC 
Unidade Sousa 

FONE(FAX): 3522 6302 

ENTREVISTA FAMILIAR 

01 - Identificacao do Tecnico: 
Tecnico Responsavel: 
Funcao: Matricula: Data: 

02 - Documentaeao do Adolescente: 

Sim Nao Numero / Tipo 
( ) ( ) Certidao de Nascirnento 
( ) ( ) Carteira de Identidade 
( ) ( ) CPF 
( ) ( ) Carteira Profissional 
( ) ( ) Titulo de eleitor 
L ) ( ) Historico Escolar 
( ) ( ) Folha de anteeedentes 
( ) ( ) Relatorio 
Outros: 
Onde e com quern se encontra a documentaeao? 

03 - Dados Filiacao / Responsavel: 

Pai: 
Padrasto: Tempo de convivencia: 
Data de nascirnento: Escolaridade: 
Endereco: 
Bairro: Cidade: UF: 
Referenda: Telefone: 
Profissao: Renda: 
Mae: 
Madrasta: Tempo de convivencia: 
Data de nascirnento: Escolaridade: 
Endereco: 
Bairro: Cidade: UF: 
Referencia: Telefone: 
Profissao: Renda: 
Responsavel: 
Data de nascirnento: Grau de parentesco: 
Escolaridade: Telefone: 
Endereco: 
Bairro: Cidade: UF: 
Referencia: 
Profissao: Renda: 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH 
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA" - FUNDAC 

Unidade Sousa 
FONE(FAX): 3522 6302 

04 - Outros: 

Companheira: 
Data de nascirnento: Escolaridade: 
Endereco: 
Bairro: Cidade: UF: 
Referencia: Telefone: 
Profissao: Renda: 
Tempo de convivencia: 
Filhos? ( ) Sim ( ) Nao 
Quantos? 
Nome: Idade: 

Composieao familiar e agregados: 
Numero de moradores: 
Nome: Parentesco: Dt nasc: Renda: 

OBSERVANCES SOBRE A SITUACAO ECONpMICA FAMILIAR: 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH 
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA" 

Unidade Sousa 
FONE<FAX): 3522 8302 

05 - Situacao habitacional: 

Trajetoria de rua? 
( )Sim ( ) Nao 

Moradia: 
( )Pr6pria [ ( )Alugada | ( )Invadida [ ( )Cedida | ( )Abrigo | ( )Rua 

Tipo: 
( ) Casa J ( ) Apartamento j ( ) Barracao j ( ) Outros: 

Infra-estrutura basica: 
( ) Agua I ( ) Gas j ( ) Luz j ( ) Telefone | ( ) Fossa j ( ) Esgoto 
Numero de Comodos: 
Com qua! frequencia vai a casa? 

OBSERVAQOES: 

06 - Trajetoria na Rede de Atendimento: 

( ) Creche ( jAbriRo ( ) ONG's ( ) Conselho Tutelar 
( ) Projeto / Programa: Qual? 
( ) Outros: 

07 - Indicadores de Risco Pessoal e Social: 

Situacao de violencia domestica na familia? 
( ) Sim ( ) Nao 

Que tipo de violencia? 
( )Sexual [ { )Pisica | ( )Psicol6gica [ ( )Abandono | ( )Negligencia 
Pessoas envolvidas: 

Ha familiares detidos judicialmente? 
( ) Sim ( )Nao 
Motivo: 

( ) Sim 
Qual? 

Sofre algum tipo de ameaca? 
1( )Nao 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH *a*aa** 
F U N D A C A O DE DESENVOLVIMENTO DA C R I A N C A E D O A D O L E S C E N T E " A L I C E DE A L M E I D A " - F U N D A C 

Unidade Sousa 
F0NE(FAX): 3522 S302 

08 - Historico da Saude Familiar 

Existe caso de doenea mental na familia? 
( )Nao " 
( ) Sim (Qual?) 
Existe caso de qualquer outra doenca na familia? 
( )Nao 
( ) Sim (Qual?) 

09 - Projeto pessoal do adolescente: 

10 - Quadro comportamental do adolescente: 

11 - Relacionamento Familiar: 

a) Consideracoes do adolescente sobre sua familia: 

b) Consideracoes da farnilia sobre o adolescente: 
(Abordar: infancia, uso do alcool e droga, envolvimento coin a criminalidade, medida recebida, etc) 



. U- - GOVERNO 
DA PARAIBA 

B 3 ™ G O V E R N O D O E S T A D O 
SECRETARIA DE E S T A D O D O DESENVOLVIMENTO H U M A N O - S E D H 

F U N D A C A O D E DESENVOLVIMENTO D A C R I A N C A E D O A D O L E S C E N T E " A L I C E D E A L M E I D A " 

Unidade Sousa 
FONE(FAX): 3522 6302 

c) Consideracoes tecnicas sobre o relacionamento familiar: 

OBSERVAQOES: 

12 - Metas do Setor Social: 
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F U N D A C A O D E DESENVOLVIMENTO D A C R I A N C A E D O A D O L E S C E N T E "AL ICE DE A L M E I D A 

Unidade Sousa 
FONE(FAX): 3522 6302 

ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS 

Data Setor Consideracoes tecnicas 

* 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH 
F U N D A C A O D E DESENVOLVIMENTO D A CRIANCA E D O A D O L E S C E N T E " A L I C E DE A L M E I D A " 

Unidade Sousa 
FONE(FAX): 3522 6302 

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 

Data / 
Responsavel 

Modalidade Consideracoes Tecnicas 

Modalidade: 
(1) Visita domiciliar 
(2) Visita da familia a unidade 
(3) Grupos de familia 
(4) Atendimento familiar 
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SECRETARIA DE ESTADO 00 DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH 
F U N D A C A O DE DESENVOLVIMENTO D A CRIANCA E D O A D O L E S C E N T E " A L I C E DE A L M E I D A " - F 

Unidade Sousa 
FONE(FAX): 3522 6302 

CADASTRAMENTO DE VISITAS 

01 - Visitas autorizadas: 

Nome: 
RG: CPF: 
Telefone: Grau de parentesco: 
Nome: 
RG: CPF: 
Telefone: Grau de parentesco: 
Nome: 
RG: CPF: 
Telefone: Grau de parentesco: 

02 - Visitas nao autorizada: 

Nome: 
RG: CPF: 
Telefone: Grau de parentesco: 
Nome: 
RG: CPF: 
Telefone: Grau de parentesco: 
Nome: 
RG: CPF: 
Telefone: Grau de parentesco: 

OBSERVANCES: 
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FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA" -FUNDAC 

Unidade Sousa 
FONE(FAX): 3522 6302 

ESTUDO DE CASO / ARTICULAQAO COM A REDE E EGRESSO 

Data Motive- Encamirihamerito / Direcionamento 
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REGIMENTO 
INTERNO 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH 
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA" FUNDAC 



C A P i l U L O I • 

DA COMPOSICAO 

Art. I s - 0 Centra Educacional do Adolescente "Deputado Raimundo Doca 

Benevides Gadelha" - CEA - Sousa, Unidade da Fundacao 

Desenvolvimento da Crianga e do Adolescente "Alice de Almeida"-

FUNDAC, e responsavel pelo atendimento de adolescentes do sexo 

masculino, com pratica de ato infracional, que cumprem medidas socio

educativas de internacao, aplicadas pela Justica Especializada de acordo 

com o Estatuto da Crianca e do Adolescente (Lei Federal n s 8.069/90). 

Art. 22 - Recursos humanos: Gerente e Subgerente j (Cargos Comissionados); •• 

Pedagogos, Enfermeiros, Assistentes Sociais, Psicologos; Agentes 
i 

Sociais; Servidores Administrativos e Auxiliar'es (Telefonista, Secretaria, 

Motorista, Cozinheiras e afins); Advogados. j ; 

i 
i t • 
i 

i ' 
CAPfTULO II j • 

DAS COMPETENCIAS ; 

I 

Art. 3 2 - Compete ao Gerente; j 

I - Dirigir, planejar e fazer executar os programas jde protecao e as medidas 

socio-educativas destinadas aos adolescentes; ! 
i 

II - Manter os registros dos adolescentes em dia, armazenando todas as informac5es 
em sistema de co mputagao; . ! 
, • i 

III - Fixar criterios de avaliacao do desempenho.dos funeionarios; 
IV - Inspecionar todos os setores da entidade, primando;pela higiene e organizacao; 

i 



V - Informar a Diretoria Administrativa fatos contrarips a lei no ambito 

administrativo, para as provideneias cabiveis; 

VI - Encaminhar a Diretoria Tecnica mensalmente relatorio das atividades 

desenvolvidas pela Unidade, bem como apresentar relatorio anual ate o dia 

15 de Janeiro do exercicio seguinte; • : 

VII - Ouvir com presteza os funcionarios, bem como aos adolescentes, orientando-' 

os de acordo com a necessidade; , 

VIII - Elaborar o piano de aplicacao mensal, para consumo diario e submete-lo a 

Diretoria Administrativa; . 

LX - Manter parceria com os Orgaos publicos e privados, considerando a 

incompletude institucionai prevista em lei, visando a melhoria da quaiidade 

do atendimento; 

X - Despachar diretamente com a Diretoria Tecnica, sempre que necessario; 

XI - Convocar e presidir as reunioes do CEA; 

XII - Manter o Juiz informado sobre o comportamento dos adolescentes atraves das 

avaliacoes e solicitar autorizacao judiciaria sobre qualquer remanejamento ou 

transferenciade adolescentes; 

XHI - Cumprir as atribuigoes conferidas pelo Art. 94 § Unico do Art. 97, da Lei 

8.069/90; 

XIV - Definir atribuigoes e responsabilidades junto ao Subgerente, para manutencao 

e ordem da Unidade, quando do. seu afastamento; ; I . 

XV - Manter encontros e reuniSes periodicas com todo pessoal da Unidade, visando 

a melhoria constante da quaiidade do trabalho; • 

XVI - Executar outras atividades correlatas; 

XVII - Informar ao adolescente sobre as normas da casa, seus direitos e deveres. 

Art. 4- - Compete ao Subgerente: - :, 

I - Auxiliar o Gerente em todo o fimcionarnento da Unidade; • . 

JI-- Inspecionar em carater permanente, as atividades desenvolvidas;. . 

IJJ - Substituir o Gerente em suas faltas e impedimentos; 

IV - Exercer outras atividades correlatas.. . 



C A P I T U L O I I I 

D O S E C R E T A R I O 

Art. 5- - Compete ao Secretario: 

I - Organizar e executar as atividades correlatas a Secretarial * 

I I - Despachar com o Gerente e o Subgerente; 

III - Manter os arquivos em dia e sob sua guarda; 
IV - Organizar o cadastro de pessoal por categoria funckmal, mantendo-o 

atualizado; 

V - Remeter mensalmente a Sede da F U N D A C todas as informacees referentes a 

situacao do servidor; ' , • . 

V I - Exercer outras atividades inerentes ao cargo. 

C A P I T U L O IV 

A G E N T E S S O C I A I S 

Art. 6- - Compete aos Agentes Sociais: 

I -Fiscalizar, orientar e acorriparihar.de perto as atividades diarias dos adolescentes; 

I I - Informar ao Lider do plantao as ocorrencias do periodo trabalhado; 

III - Tratar com respeito e dighidade o adolescente, levando em consideracao sua 

condicao peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

IV - Atuar com disciplina, evitando maus tratos, desprezo, humilhacao, sitnacao 

vexatoria, e tudo que seja contrario a integridade fisica e moral do adolescente; 

V - Participar de todos os cursos e treinamentos que tenham como objetiVo a sua 

capacitacao profissional; • 

VI - Manter-se sob constante vigilancia permanecendo atento a qualquer mudanca 
no comportamento. do adolescente; . 

i 

VII - Usar fardamento completo e cracha de identificacao; 
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VELl - Chamar o educando pelo nome, sendo vedado o uso de apelidos; 

IX - Orientar o adolescente para zelar pelo patrimonio da Instituicao, evitando 

desvios e danos das instaiacoes; 

X - Ouvir o adolescente, comunicando a Gerencia fatos que necessitam de 

provideneias; 

XI - Proceder a revista individual por ocasiao da chegada e saida do adolescente, 

entregando-lhe seus objetos pessoais e fomecendo-lhe comprovante dos que 

pernianecem sob a responsabilidade dalnstituifao; 

X I I - Proceder a revista diaria nos alojameritos intemos, campo de futebo! e outros 

que sefizerem necessario; 

XLTI - Zelar e manter uma boa postura profissional e boas relacoes interpessoais* 

XIV - Desenvolver suas atividades de acordo com o que preceitua o Estaiuto da 

Crianeae do Adolescente, Lei 8.069/90; • 

Art. T - Compete ao Lider de plantao: ( , 

I - Repassar ao Lider substituto as ocorrencias do plantao registrando em livro, 

instramentos e equipamentos utilizados no trabalho (lantemas, radios etc..) 

I I - Liderar as atividades dos agentes do plantao; 

I I - Registrar em livro as ocorrencias repassadas pelos agentes durante o periodo de 

trabalho; > 
UJ - Informar imediatamente a Gerencia quanto a falta eventual de algum 

cpmponente da equipe de trabalho; •. 

IV - Receber o adolescente na ausencia da Gerencia se devidamente encaminhado 

pela Ju stiga. \ •. • ;• •. 



CAPITULO V • 

DA EQUIPE TECNICA 

Art. 9- - Ao Assistente Social, compete: 

I - Entrevistar o adolescente recem ehegado, preenchendo o PIA - Piano Individual 

de Atendimento; : 

I I - Repassar copia da ficha do adolescente para a secretaria visando a 

informatizacao dos dados; 

I I I - Proceder estudo de caso da situacao soeio-eeonomica do adolescente e sua 

familia; 

IV - Realizar diariamente acompanhamento ,das atividades nas Oficinas e Escoia; : 

V - Ler e anotar diariamente no Livro de Ocorrencia do Setor as ocorrencias >e 

provideneias tomadas; ; 

V I - Montar um sistema de atendimento e acompanhamento individual e em grupo 

objetivando desenvolver. com os adolescentes um processo de auto 

conhecimento e interagao social; 

VII - Elaborar parecer tecnico, fundamentado no Estudo de Caso, na evolucao do 

processo educativo do adolescente e encaminhar a autoridade Judicial, para 

analise da situacao do adolescente, bem como fomecer copias ao Advogado da 

Casa, para requerimento das progressoes de medidas; 

VIII - Planejar e realizar junto a Gerencia palestras com os educandos e/ou familia; 

IX - Repassar este Regimento Interno aos educandos; 

X - Exercer outras atividades permitidas narLei. 

Ait. 10 2- Ao Psicologo, compete: 

I - Atender individualmente o adolescente no cumprimento da medida socio-

educativa; 

I I - Realizar grupos operativos; ' ' ' • • . 

III - Fazer o atendimento psicoterapico ao adolescente quando necessario;-



IV - Fortalecer os lacos interpessoais e afetivos do interno com os seus familiares; 

realizando visitas domiciliares sistematicas; 

V - Realizar diagnosticos e avaliacoes, utilizando metodos e tecnicas para o 

adequado atendimento; . 

VI - Elaborar parecer tecnico e laudos psicologieos, quando necessario »ou 

requerido; 

VII - Fazer visitas domiciliares; 

VIII - Planejar e realizar palestras junto a Gerencia, adolescentes e familias; 

IX - Avaliar nos atendimentos, as tendencias vocacionais dos adolescentes 
procurando integra-lo dentro da area em que mais se identifique; 

XI - Exercer outras atividades correlatas. 

• • * . t « 

Art. II2-AoPedagogo, compete: ' 

I - Elaborar o planejamento de todas as atividades pedagogicas da Unidade; . 

I I - Estabelecer metas relativas a escolarizagao, profissionalizagao, cultura, lazer e 

esporte, ofieinas e autocuidado; . . 

III - Acompanhar os avangos e retrocessos; . 

IV - Registrar as alteragoes (avancos e retrocessos) que orientarao na-pactuacao de 

novas metas; . . • 

V - Encaminhar mensalmente ao setor eompetente a listagem dos materiais 

necessarios a realizagao das atividades nas ofieinas; 

VI - Estimular os educandos .quanta a necessidade e importancia da' 

profissionalizagao; , ; . . 

VII - Auxiliar aDiregao da escola na elaboragao de projetos e pianos pedagogicas; 

VIII - Montar um piano de agao escoiar, cap.az.de atender as necessidades basicas 

dos adolescentes; 

IX - Solicitar aos professores a ficha de acompanhamento individual do 

adolescente, para repasse ao Setor Social; 

X - As atividades desenvolvidas pelo educador fisico, estao incluidas neste artigo, e 

deverao ser assim praticadas: 
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A) Incentivar, planejar e executar praticas esportivas e recreativas, com o 

objetivo de desenvolver o espirito esportivo, competitive e solidario; 

B) Programar e ministrar exercicios fisicos de acordo com as condicoes 

bio-medieas do adolescente; ' 

Vm - Exercer outras atividades correlatas. ' ' ; 

Art. 1 2 - - Ao Advogado, compete: 

I - Requerer e Requisitar diligencias, documentos, pericias, vistorias, e tudo o que 

for necessario, para o exercicio da cidadania em favor do adolescente; ' 

I I - Requerer progress5es de medidas, sempre de acordo com o parecer da Equipe 

Tecmc'o/Pedagpgica; 

III - Reunir-se reservadamente' com o adolescente, prestar-lhe as informac5es 

necessarias, a respeito dos seus direitos e deveres, bem como aos pais ou 

responsaveis; 

IV - Patrocinar administrativamente e em Juizo, no ambito desta Jurisdicao, os 

interesses dos jovens intemados, ou, ainda quando tiver advogado 

constituido; ' t 

V - Impetrar todos os recursos cabiveis eadmitidos em direito; > » 

VI - Comparecer as audiencias, assegurando a plenitude de defesa; 

VII - Exercer outras atividades admitidas era Direito. 

CAPITULO "VI 

DOS DIREITOS E GBRIGACOES 

Art. l 3 l - Sao direitos do educando: 

I - Alimentagao, vestuario e produtos de higiene pessoal;; 

I I - Participar de atividades culturais e desportivas;.-

ITI - Assistencia a saude, juridica. ft^'^acional, social, psicologica e.religiosa; 



XII - Assistir a TV no horario de 19:00 as 22:00 horas. Excepcionaimente em 

dias de jogos e finais de semana, a TV podera ser iigada em outros 

horarios; 

XITJ - Solicitar medida de convivencia protetora. sss&sjzss&hst espaco fisico 

apropriado. quando estiver em sirnacao de risco; 

XIV - Receber pericdicasasate iiifbnrzcces sabre' 2 evoluclo do seu Piano 

Individual deAtendimeiao; 
XV - Tomar conheeimenio dssse Regimento. 

PARAGRAFO UNICO - Os direitos previstos nos incisos IL XII poderao ser 

suspensos ou restringidos na ocorrencia da falta disciplinar. 

Art. 13 2 - Sao deveres do adolescenie: 

Atendimento; 

II - Submeter-se a revista pessaaL de sen alojamgaso c penaicss* serapre qui 

necessario e a criterio da Umdade; 

I I I - Nao conduzir instramentos de tehaiiio para os quartos, salvo cs 

previamente autorizados; 

IV - Encaminhar a area competeais os objetos ou valores cuja entrada nao e 

permitida na Unidade 

V - Devolver para a area compeisnia os objetos fornecidos pela Unidade e 

desthiados ao uso proprio, quando do sen desligsmento: . 

V I - Manter o bom comportamento e o cirmprimento da medida; 

.VII — Executar as lare&s e cumprir as disss fecebidas; 

. VIII - Manter-se contrario a movimentos de fogas, brigas, rebelioes, moiins, etc; 

LX — Preservar sua higiene pessoal e asseio do quarto ou alojamento; 

X - Cumprir os horarios determinados pela Unidade;-

X I - Tratar com respeito qualquer pessoa; -

XII — Nao comprar, vender ou trocar qualquer objeto; 



TV - Protecao contra qualquer forma de sensacionalismo e de situagoes 

constrangedoras; ' 

V - Entrevista pessoal e reservada com o advogado, representante do Ministerio 

Publico e com o Juiz da Infancia e da Juventude; 

VI - Visitas de familiares nos dias determinados, d'esde que autorizados pelos 

responsaveis e pela Gerencia, todos munidos de documentos de identificacab; 

Obs: Fica determinado a entrada de 03 (tres.) familiares por visita. ; ? 

VII - Chamamento nominal, sendo vedado o uso de apeiido; , 

VDI - Igualdade de tratamento salvo quanta as exigencies de individualidade da 

medida; 

IX - Ser ouvido pelo Gerente em particular, sempre que necessario; 

X - Representacao e peticao a qualquer autoridade em defesa de seus direitos; 

XI - Comunicagao por meio de correspondeneia ou telefone, ficando a criterio da 

Gerencia juntamente com a equipe tecnica, av,aliar o conteudo da 

correspondeneia; •• 

Obs: Fara uso do telefone o jovem cuja familia more em outra localidade, ou que 

passar duas (02) semanas sem receber visitas, o tempo da ligacao sera de ate 03 , 

(tres) minutos; fica vedado o direito de repasse desse tempo para outro colega. 

XII - Assistir televisao das 19:00 as 22:00 hs salvo aos domingos e feriados cujo 

horario sera de 8:00 as 1.1:00; 13:00 as 17:00 e 19:00 as 22:00. ! 

XII - Tomar conhecimento desse Regimento. 

PARAGRAFO UNI CO - Os direitos previstos nos incisos I I , X I poderao ser • 

suspensos ou restringidos na ocorrencia da falta disciplinan. . 

Ait. 16- - Sao deveres Ho educando: 
t 

^ j 
I - Participar da escola e dos cursos profissionalizantes; ' 

I I - Nao conduzir instrumentos de trabalho para os quartos, salvo os previamente 

autorizados; 
I I I -Manter o bom comportamento e o cumprimento das medidas; 



IV - Obedecer ao agente na execucao das tarefas e ordens recebidas; 

V - Manter-se contrario a movimentos de fugas, brigas, rebelioes, motins, etc; 

V I - Preservar sua higiene pessoal e asseio do quarto ou alojamento; 

VII - Cumprir os horarios determinados pela Instituicao; 

VIII-Tratar com respeito qualquer pessoa; . 

IX - Nao comprar, vender ou trocar qualquer objeto; 

X - Nao fumar nos quartos. 

CAPITULO VIII 

DA FALTA DISOPLINAR 

Art. 17s - As faltas classificam-se em leves, medias e graves. 

Nenhuma destas faltas implicam na suspensao das atividades educativas 

psicossociais. 

I - Comete falta leve o educando que: ) { 

A) Comercializar objetos; • • . ' ' 

B) Nao conservar os objetos recebidos da Instituicao; . 

C) Entrar em locais nao permitidos pela Instituicao; • 

D) Apresentar-se no patio vestido inadequadamente; 

E) Pronunciar palavras de baixo caiao; " \ :; 

F) Promover tumultos batendo em grades e outros; 

G) Riscar ou afixar c a r t a z e s . . . . 

CONSEQUENCIAS: 

1. Advertencia verbal feitapelo Gerente ou Subgerente; 

2. Registro naficha individual; . . 



U - Comete falta media ,o educando que; } 

A) Repetir tres faltas leyes; . • , 

B) Desrespeitar qualquer pessoa na Instituicao. coleeas e outros;, 

C) Recusar-se a cumprir ordens recebidas e normas da Instituicao; 

D) Dificultar apuracao de faltasj 

E) Responder pela infracao do outro; 

F) Recusar-se a participar das atividades diarias. s 

- > - ' . 

CONSEQUENCIAS: 

1. Recolhimento ao quarto durante os horarios das atividades recreativas e banho 

de sol ate 05 (cinco) dias; havendo reincidencia da falta media, o periodo sera 

dobrado; s . 

2. Ficara sem visita um dia por semana: • 

3. Registro naficha individual. - -~ 

III - Comete falta grave o educando que: 

A) Repetir duas faltas medias;. 

B) Agredir fisicamente qualquer pessoa dentro da Instituicao; 

C) Tentar ou ferir qualquer pessoa com arma ou objeto; • - » 

D) Roubar, furtar ou danificar objetps alheiosp ' ( 

E) Tentar ou fugir da Instituicao; - . , 

F) Incentivar ou participar de motim, rebeliao ou qualquer outro movimento 

contrario a ordem e a disciplina; 

G) Usar ou portar drogas e/ou armas de qualquer especie; 

H) For flagrado na pratica de ato sexual, libidinoso ou obsceno;v 

I) Danificar o patrimonio; ' . ' \ 

J) Ameacar qualquer pessoa. • • • • 1 



CONSEQUENCIAS: 

1. Sera afastado do convivio coletivo pelo periodo de 05 (cinco) a 15 (quinze) 

dias de acordo com a gravidade do ato cometido, ressalvadas a frequencia a 

Escola, ofieinas e atendimento Psicossocial; 

2. Sera feita a comunicacao a autoridade competente para instauracao de outro 

procedimento, quando se tratar de fato tipificado como delito; 

3. Sera feito o registro na ficha individual; 

4. Ficara sem o direito a visitas e ao uso do telefone, 

CAPITULO IX 

DA APURACAO E PUNICAO DAS FALTAS DISCIPLINARES 

Art. 182 - As faltas leves serao executadas pelo Lider de plantao, com a devida 

comunicacao a Gerencia. , 

Art. 192 - Fica instituido o Conselho Disciplinar fonftado pelo Gerente, Psicologo, 

Assistente Social e Coordenador de disciplin'a para, sob a presidencia do 

primeiro, apurar e decidir as faltas graves. 

PARAGRAFO UN I CO - Nlo concordando o defensor com a decisao tomada pelo 

Conselho disciplinar, podera promover o que julgar pertinente. 

Art. 20 2 - O educando que no cumprimento da medida, apresentar bom 

comportamento, cumprindo rigorosamente com as normas estabelecidas 

e contribuindo com a ordem e a discipiina,; em sua ficha constant a 

informagao sobre o bom comportamento do qual sera informado o Juiz 

da Infancia e da Juventude por oCasiao do encaminhamento do seu 

relatorio. 

CAPITULO X 

DA RECOMPENSA 
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I - Trinta dias sem falta disciplinar: 

- O educando que por 30 dias nao river nenhuma falta disciplinar, participando da 

Escola e das Ofieinas, tendo obtido boas notas e um bom conceito nas avaliacoes; 

tera direito: a assistir a 01 (um) filme por mes escolhido pela Instituicao em dia e 

local determinados pela Gerencia e tambem sera permitido dar 02(dois)telefonemas 

por mes para a familia. . . . 

I I - Sessenta dias sem falta disciplinar: ; 

- O educando que por 60 dias nao river nenhuma falta disciplinar, participando da, 

Escola e das Ofieinas, tendo obtido boas notas e um bom conceito nas avaliacoes, 

tera direito: a assistir 02(dois) filmes por mes escolhidos pela Instituicao em dias e 

locais determinados pela Gerencia e tambem sera permitido dar 03(tres) telefonemas 

por mes para a familia. 

ITI - Noventa dias ou mais sem falta disciplinar: . , 

- O educando que por 90 dias nao tiver nenhuma falta disciplinar, participando da 

Escola e das" Ofieinas, tendo obtido boas notas e um bom conceito nas avaliacoes, 

tera direito: a assistir 02(dois) filmes por mes escolhidos pela Instituicao em dias e 

locais determinados pela Gerencia e tambem sera permitido dar 04(quatro) 

telefonemas por mes para a familia 

i* 

• • . !.
 1 

CAPITULO XI , 
DAS DISFOSICOES FINAIS ' 

Art. 21 e - Os casos omissos nao registrados neste documento, serao resolvidos pela 

Gerencia da Unidade. 


