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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo tem como objetivo analisar as mudan9as que o Programa Bolsa Familia 

(PBF) propiciou no fortalecimento alimentar das familias beneficiarias, sendo tambem um 

forte instrumento para a participa9ao da mulher no or9amento domestico no mvmicipio de 

Coxixola - PB. Trata-se de um estudo de caso, realizado por meio de questionario aplicado 

com familias beneficiarias do programa. O estudo faz um resgate historico das politicas 

sociais no Brasil; os Programas de Transferencia de Renda, dando enfase maior ao Programa 

Bolsa Familia, que apesar de ser alvo de criticas, tem beneficiado milhares de familias em 

todo o pais inclusive em Coxixola - PB. Os dados obtidos foram analisados de forma 

qualitativa. Como principals resultados nota-se que o Programa Bolsa Familia proporcionou 

um aumento na renda familiar dos beneficiarios, contribuindo assim com o fortalecimento 

alimentar das familias e como o beneficio e destinado a mulher, fortaleceu sua participa9ao no 

or9amento familiar. O PBF coopera com a estadia das crian9as em idade frequentando a 

escola , o que podera contribuir, a longo prazo, para o combate ao analfabetismo, e tambem 

possibilitou um maior acesso das familias aos servi9os de saude, ja que as familias devem 

manter os dados de vacina9ao , nutri9ao em constante controle. O estudo pode contribuir para 

uma nova percep9ao por parte dos gestores sobre a politica, para um novo redirecionamento, 

ja, que de acordo com as familias pesquisadas, percebe-se que em boa parte estes nao tem a 

pretensao de deixar o programa e caminhar sozinho sem a ajuda governamental. 

Palavras-chave: Programa Bolsa Familia. Participa9ao feminina no or9amento domestico. 

Seguran9a Alimentar 



Abstract zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present study aims to analyze the changes that the Bolsa Familia Program (PBF) provided 

on strengthening household food beneficiaries, is also a strong tool for women's participation 

in household budget in the municipality of Coxixola - PB. This is a case study, conducted 

through a questionnaire applied to families benefiting from the program. The study is a 

historical social policies in Brazil, the Income Transfer Programs, giving greater emphasis to 

the Bolsa Familia Program, which despite being criticized, has benefited thousands of 

families across the country including Coxixola - PB. The data were analyzed qualitatively. As 

main results we note that the Bolsa Familia Program provided an increase in family income of 

beneficiaries, thereby contributing to strengthening household food and how the benefit is for 

the woman, has strengthened its participation in the family budget. The PBF cooperates with 

the stay-age children attending school, which may contribute to the long term, to combat 

illiteracy, and also allowed greater household access to health services, as families must keep 

data immunization, nutrition in constant control. The study may contribute to a new 

perception of managers on the policy for a new direction, since, according to the families 

surveyed, it is clear that in large part they do not intend to leave the program and go it alone 

without government aid. 

Keywords: Family Grant Program. Female participation in household budget. Food Security 
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1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A problematica da desigualdade social se constitui a partir de diversos fatores, desde a 

falta de acesso a bens primordiais a existencia humana ate a malversa9ao do recurso publico, 

perpassando por uma grande concentra?ao de capital nas maos de uma pequena elite politica 

ou mesmo economica. A desigualdade, portanto, pode ser pensada a partir da propria 

producao historica da realidade historica. 

QuestCes acerca da desigualdade social e consequentemente da pobreza 'sempre 

estiveram presentes na historia mundial e, nao poderia ser diferente, no cenario do Brasil, 

visto que historicamente se configura como um dos paises mais desiguais do mundo. Essa 

desigualdade pode ser observada a partir da falta de moradia, para as familias mais pobres; 

nas altas taxas de desemprego, no sucateamento dos servicos de saude e educa9ao. 

Estes, portanto, sao problemas sociais que estao longe de ser superados. E nesse 

contexto marcado por grande disparidade social que surgem as preocupa9oes, por parte do 

governo, com a questao social, a qual so foi legitimada a partir da Constitui9ao Federal de 

1988, quando de fato a questao social passou a ser de responsabilidade do governo, onde ao 

Estado foi delegada a atribuicao de produzir politicas publicas para minimiza9ao dos impactos 

da pobreza. 

Visando uma forma de distribuir renda a popula9ao mais carente do pais, a qual se 

encontrava em profundo grau de vulnerabilidade, o governo criou o Programa Bolsa Familia 

(PBF) que constitui uma politica publica de distribui9ao direta de renda e inclusao social 

ambiciosa, de grande abrangencia nacional criada pelo Governo Federal no final de 2003, 

com a Medida Provisoria n° 132, de 20 de dezembro de 2003, posteriormente transformada na 

Lei n° 10.836, de 09 de Janeiro de 2004, que foi regulamentada pelo Decreto n° 5.209 de 17 de 

setembro de 2004 (MDS, 2012). 

1 Pobreza e" um fendmeno complexo, podendo ser definido de forma gendrica como a situacao na qual as 

necessidades n3o sao atendidas de forma adequada. Para operacionalizar essa nocao ampla e vaga, € essencial 

especificar que necessidades s3o essas e qual nivel de atendimento pode ser considerado adequado. A definicao 

relevante depende basicamente do padrao de vida e da forma como as diferentes necessidades sao atendidas em 

determinado contexto socioecon6mico. Em ultima instancia, ser pobre significa n3o dispor dos meios para operar 

adequadamente no grupo social em que se vive (ROCHA, 2003, pg. 9-10). 
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O PBF atende hoje a 13.872.243 (treze milhoes, oitocentos e setenta e dois mil e 

duzentas e quarenta e tres familias2 em nivel federal, esta presente em todos os municipios 

brasileiros (MDS, 2013). No municipio de Coxixola localizado na regi&o Nordeste no Estado 

da Paraiba, geograficamente inserido no semiarido nordestino distante aproximadamente 

200.54 km da capital Joao Pessoa (IBGE, 2012). O PBF atende a 337 familias 

correspondendo a 59,71% da populacao (MDS, 2013), ou seja, mais da metade da populacao 

e considerada carente necessitando de tal beneficio para a complementacao da renda familiar. 

Para a construcao desse esmdo foi realizada uma pesquisa bibliografka sobre o tema 

para teoriza-lo e tambem uma pesquisa de ca"rater qualitativo, para a "qual fora aplicado roteiro 

de entrevistas semiestruturada, contendo perguntas abertas e fechadas aplicadas junto aos 

beneficiarios, caracterizando, assim, um Estudo de Caso. Para a construcao desta pesquisa 

foram entrevistadas 12 beneficiarias, escolhidas aleatoriamente a partir da folha de pagamento 

publicada na internet pela Caixa Economica Federal. 

O esmdo tem como proposito discutir temas como as origens da politicas publicas no 

Brasil, as principals politicas publicas ja tidas no pais, dando enfase maior ao Programa Bolsa 

Familia. Buscando analisar qual o impacto do PBF na vida das pessoas que fazem parte da 

politica visto pelo prisma da seguranca alimentar e a presenca feminina como agente direto no 

orcamento familiar. 

2 ORIGENS DAS POLITICAS PUBLICAS DE DISTRIBUICAO D E RENDA NO 

BRASIL 

A tematica que envolve a discussao sobre politicas publicas vem ganhando notavel 

relevancia no Brasil, a partir das decadas de 1980 e 1990. O tema ganhou um consideravel 

espaco academico, sendo objeto de estudo de ciencias como: a Sociologia, economia, 

administracao dentre outras. Sobre isso temos as consideracoes de Cohn: 

O debate acerca das politicas sociais no Brasil € finto dos baixos indicadores que 

traduzem uma sociedade marcada por pro fun das desigualdades sociais, condenando 

a pobreza largas parcelas da nossa populacao, quanto pela candente questao da 

reforma do Estado, identificado como historicamente ineficientes (COHN, p.3, 

1995) 

A origem das politicas publicas no Brasil vem desde a decada de 1930, durante o 

governo de Getiilio Vargas (SA, SILVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud, RODRIGUES, p.3,2011). Mas somente com a 

2 Em 2003, quando foi lancado. o programa atendia a 3,6 milhoes de familias, em 10 anos de programa beneficia 
mais de 13 milhoes de familias pobres ou em situacao de extrema pobreza, que s3o aquelas familias que vive 
com uma renda de R$ 70,00 (setenta reais) per capita ( MDS, 2013) 
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publicacao da Constitui9ao Federal de 1988 foi que as questoes como a seguridade social 

passou a ser legalmente responsabilidade do governo, ja que, ate entao, tais quest5es eram 

atendidas por entidades filantropicas como tambem de forma assistencialistas por parte do 

governo (SA, SILVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud SANTOS, p.3,2009). 

Sendo campo de varios estudiosos, nao se pode tomar por base somente um conceito 

para Politica Publica. (SOUZA, Apud PETERS, p.24,1986) define politica publica da seguinte 

forma, "e a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou atraves de delegagao, 

e que influenciam a vida dos cidadaos". Essas a95es governamentais devem efetivar os 

direitos dos cidadaos, buscando compreender a realidade do contexto politico social vivido 

como tambem a economia externa. 

Dessa forma, o governo deve analisar onde e mais viavel e coerente investir os 

recursos, que na grande maioria das vezes sao escassos, necessitando, assim, de uma reflexao 

maior, pois estes devem ser investidos de maneira planejada para que, assim, atendam os 

principios da eficiencia, eficacia e efetividade. As acoes governamentais devem promover 

um impacto na transforma9ao da realidade, ou seja, no grupo social que a politica atingiu. 

As politicas de distribui9ao de renda enquadram-se na categoria de politicas publicas 

redistributivas uma vez que conforme cita (SECCHI, p. 18, 2010), concedem beneficios 

concentrados a algumas categorias de atores. Esse tipo de politica e bem caracterizado por 

programas governamentais na distribui9ao de cotas nas universidades, a reforma agraria, e os 

beneficios sociais, a doa9ao de alimentos, etc. 

As politicas de distribui9ao de renda no Brasil se faz necessario, posto que objetiva 

amenizar as desigualdades que historicamente tem sido um marco da realidade brasileira. A 

concentra9ao populacional nas grandes cidades que se desenvolveram sem nenhum 

planejamento, o processo industrial desequilibrado que passou por algumas crises, a desigual 

distribui9ao das riquezas, crescimento economico baseado na acumula9ao de lucros levaram 

boa parte da popula9ao do pais a miseria e, consequentemente, a condi9ao de excluidos 

sociais. 

Entende-se que as politicas publicas de transferencia de renda integram as politicas de 

prote9ao social e combate a pobreza, ou seja, sao a9oes governamentais que tem a inten9ao de 

beneficiar os atores que nao tem conseguido o desenvolvimento economico e, por esse 

motivo, necessitam do reconhecimento governamental. 

Para (SA, SILVA Apud Hofling, p.3,2011), 



as politicas sociais se aludem a acoes que definem o padrao de protecao social 
implementada pelo Estado, voltadas, em principio, para o remanejamento dos 
beneficios sociais visando a reducao das desigualdades estruturais causadas pelo 
desenvolvimento socioecondmico. Em suma o governo pretende com a distribuicao 
de renda pagar aos menos favorecidos uma divida social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O debate acerca das politicas sociais no Brasil vem ganhando destaque nesse periodo 

mais recente, gerado tanto pelos brutais indicadores que traduzem uma sociedade marcada por 

profundas desigualdades sociais, condenando a pobreza largas parcelas da nossazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p o p u l a 9 a o , 

resultado da ineficiencia do Estado. 

Enquadram-se, nesse perfil, as familias que passam por diflculdade nos quesitos de 

moradia, a l i m e n t a 9 a o , acesso aos s e r v i 9 0 s  de saude, e d u c a 9 a o  e cultura. Para que essas 

familias possam atender a tais necessidades estas devem ser selecionadas e assistidas pelo 

governo com o intuito de ajuda-la a alcazar uma mobilidade social. 

Assim, as propostas em relacao ao papel do Estado na esfera da protecao social sao 

reducionistas e voltadas para situacoes extremas, com alto grau de seletividade e 

focalizacao, direcionadas aos mais pobres entre os pobres, apelando a acao 

humanitaria e/ou solidaria da sociedade. (YASBEK, 2004). 

O marco importante para as politicas de distrrtnmjao de renda no Brasil foi a 

e s t a b i l i z a 9 a o  da moeda que visava alem do crescimento economico, e d i s t r i b u i 9 a o  de renda e 

a melhoria nas c o n d i 9 o e s  de bem estar da p o p u l a 9 a o  como bem cita (Feitosa e Oliveira, p.2, 

2010). Os autores apontam dois periodos que demarcaram a i m p l a n ta 9 a o  das politicas sociais: 

o primeiro de 1995 a 2000, e de 2001 a 2008. 

No primeiro momento, o entao presidente Fernando Henrique Cardoso, 

instituiu que o atendimento a saude deveria ser acessados a todos, a u n i v e r s a l i z a 9 a o  do ensino 

fundamental como tambem as questoes de saude publicas (DRAIBE, p.74, 2003). Essas a 9 6 e s  

do governo pretendia alcazar as camadas mais pobre da p o p u la 9 a o  levando, assim, o acesso 

aos s e r v i 9 o s  publicos essencias, bem como a melhoria na d i s t r i b u i 9 a o  de renda. 

No segundo momento, 2001 a 2008, houve uma r e fo r m u la 9 a o  da politica, ja que os 

e s fo r 9 o s  do governo firmavam-se na distribm^So de renda direta as familias carentes. Esse 

periodo foi marcado pela c r i a 9 a o  do Programa Nacional de Renda Minima que era uma 

politica que objetivava atender as demandas sociais, focalizando os gastos por meio de 

politicas de transferencia direta de renda (FEITOSA; OLIVEIRA, 2010). Dentre essas 

politicas criadas devem ser destacadas: Bolsa Escola, Programa de E r r a d i c a 9 a o  do Trabalho 
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Infantil (PETI), Vale Gas, entre outros, todos idealizados e de responsabilidade do govemo 

federal. 

3 AS PRINCIPAIS POLITICAS DE DISTRIBUICAO DE RENDA DO BRASIL 

O Brasil ainda esta longe de oferecer um estado de bem estar social a populacao. Os 

altos indices de desigualdades, principalmente no espaco rural, somados as situacoes de 

precariedade nas quais vivem milhares de brasileiros e brasileiras nas grandes cidades, 

mostram o retrato de uma populacao que, ainda, vive em situacao precaria. Sao pessoas que, 

muitas vezes, nao tem nenhum vinculo com o mercado de trabalho e quando tem, sao vinculos 

ou situacoes precarizadas; diante disso passa por varios problemas sendo, muitas vezes, 

esquecidos pelo governo e sociedade. Como bem cita (SANTANAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LAVINAS, p.2, 

2005): 

Os mais pobres formaram (e de certa forma ainda o sao) um grupo sem poder de 
pressao e sem posicao socio-ocupacional definida e nao foram alvo de politicas 
sistematicas e regulares que os beneficiasse e tiveram atendimentos que se 
justificaram por ato humanitario ou moeda politica. 

Ate a decada de 1980, o combate a pobreza nSo fazia parte da agenda das politicas 

governamentais. Acoes para minimizacao da pobreza advinham principalmente de entidades 

religiosas e filantropicas. Somente nos anos 1990 o governo brasileiro comecou a encarar a 

situacao de pobreza como um problema social uma questao de Estado, ou seja, e a partir dessa 

decada que a pobreza passa a ser enfrentada pela sociedade como um todo, e pelo Estado em 

particular. A problematica acerca da pobreza ganha espaco como tema de debate entre os 

governos e acoes sao implementadas e voltadas, especificamente, para a reducao das 

desigualdades sociais (COHN, p. l 1,2004). 

As discussoes sobre como deveriam ser o desenho de tais politicas comecaram a 

ganharzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e s p a 9 0  na agenda do governo. O governo tinha o proposito de criar programas que 

gerassem um impacto imediato na minimizacao da pobreza sobre as familias. Atraves da 

identificacao desse problema social, o governo criou os programas de transferencia de renda 

que foram concebidos segundo a concepcao de que o beneficiario tem a autonomia para 

definir como melhor utilizar o beneficio por saber quais sao suas necessidades mais urgentes 

(SANTANA, 2007). 

Esses programas deveriam ter efeitos de curto, meio e longo prazo, favorecendo 

tambem a economia de mercado, uma vez que as familias que fazem parte desses programas 
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tem um poder e autonomia de compra gerando, assim, um aumento substancial na economia 

nacional. Dentre os primeiros programas criados pelo governo na decada de 1990 foram: 

Auxilio Gas: o objetivo do programa e subsidiar, para as familias pobres, a compra de botijao 

de gas para cozinhar. Este beneficio e destinado a familias de baixa renda que estavam 

inscritas no Programa Bolsa Escola e no Cadastre Unico dos Programas. O Auxilio Gas tem 

um diferencial de pagamento emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r e la 9 a o  aos outros programas, ele oferece um valor de 

beneficio mensal de R$ 7,50 que e pago a cada bimestre (SANTANA, p. 2007). O beneficio 

era pago somente a cada dois meses cada familia recebia o valor de R$ 15,00. O beneficio era 

de iniciativa do Ministerio das Minas de Energia e nao exige nenhum tipo de contrapartida 

por parte da familia beneficiaria. 

Bolsa Escola: o objetivo do programa e incentivar a permanencia de criancas de familias 

pobres na escola. Para isso destina as familias com rendazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita inferior a R$ 140,00 ( 

cento e quarenta) e que tem criancas de 6 a 15 anos matriculadas no ensino fundamental 

regular o beneficio mensal de R$ 32,00 (trinta e dois) por crianca. Cada familia pode ter, no 

maximo, cinco crian?as inscritas no programa, ou seja, pode receber um beneficio exigida a 

contrapartida de frequencia a escola das criancas de 85% das aulas (SANTANA, p.4, 2007). 

Bolsa Alimentacao: este programa e dirigido a melhoria das c o n d i c 5 e s  de saude e n u tr i 9 a o  de 

gestantes e nutrizes (maes que estejam amamentando filhos com ate seis meses de idade) e 

tambem para c r i a n 9 a s  com seis meses a seis anos e onze meses de idade em familias com 

renda per capita de ate R$ 140,00. Este programa tambem exige contrapartida familiar. O 

beneficio 6 vinculado a uma agenda de p a r t i c i p a 9 a o  em a 9 6 e s  basicas de saude como exames 

pre-natal, v a c i n a 9 a o , acompanhamento do crescimento, incentivo ao aleitamento materno e 

atividades educativas em saude (SANTANA, p.4, 2007). 

Cartao Alimentacao: este programa, criado no governo Lula, nao foi concebido com a 

in te n 9 a o  de substituir os demais programas de transferencia de renda, mas sim a l i c e r 9 a r um 

piso que assegure a a l i m e n t a 9 a o  das familias pobres. O valor de beneficio e de R$ 70,00 e a 

ele se agregam outros beneficios que eventualmente as familias ja recebam. Alem da 

obrigatoria a p l i c a 9 a o  dos recursos na a l i m e n t a 9 a o  familiar, o programa exige, como 

contrapartida, que as familias beneficiarias que possuam adultos analfabetos que frequentem 

cursos de a l fa b e t i z a 9 a o  e cumpram contrapartidas especificas exigidas em cada regiao 

(SANTANA, p.4, 2007). 
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Em 2004 esses programas passaram por um processo de migracao para um unico 

Programa Bolsa Familia, processo esse que veio pra consolidar e desburocratizar os 

programas sociais, deixando esses beneficios embutidos em um unico cartao e, o recebimento, 

em uma unica data para cada beneficiario. Houve ainda o cuidado para que as familias nao 

tivessem perdas nos valores de beneficios ja que a estas recebem seus beneficios de acordo 

com a composicao e rendazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita familiar. 

4. PROGRAMA BOLSA F A M I L I A 

A pobreza sempre representou um grande desafio para os paises de todo o mundo. No 

Brasil esse cenario nao e diferente. Desde o periodo da industrializacao a situacao da pobreza 

agravou-se. As cidades comecaram a sentir os efeitos do exodo rural, recebendo grande 

contingente de pessoas sem nenhuma estrutura e sem industrias para ocupar todos no trabalho. 

Este elemento, somados a outros, potencializou de forma substancial o aumento da pobreza. A 

falta de trabalho, a favelizacao, a falta de escolas, de hospitais dentre outras fragilidades 

geraram grande exclusao social. Desde entao o Estado vem procurando maneiras de sanar ou 

de mimmizar os efeitos da miseria, dentre as a95es desenvolvidas, pelo governo brasileiro, de 

grande alcance e efeito sobre o enfrentamento da pobreza a que merece um notavel destaque e 

o Programa Bolsa Familia (PBF). 

O Programa Bolsa Familia constitui uma politica publica de distribuisao direta de 

renda e inclusao social ambiciosa, de grande abrangencia nacional criada pelo Governo 

Federal no final de 2003, com a Medida Provisoria n° 132, de 20 de dezembro de 2003, 

posteriormente transformada na Lei n° 10.836, de 09 de Janeiro de 2004, que foi 

regulamentada pelo Decreto n° 5.209 de 17 de setembro de 2004 (MINISTERIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2012). 

O PBF foca em atender dois grupos de familias. Um desses grupos e considerado em 

situa9&o de extrema pobreza que sao aquelas familias com renda per capta de R$ 70,00 ( 

setenta reais). O programa atende tambem familias com renda per capta mensal por pessoa de 

R$ 70,00 (setenta reais) a R$ 140,00 (cento e quarenta reais), para o governo estas familias 

estao da linha da pobreza (MDS, 2012). 

O PBF e de responsabilidade do MDS faz parte do Piano Brasil Sem Miseria (BSM), 

trabalha em parceria com os Estados e Municipios de todo o pais, tendo como principal 

objetivo garantir o direito a alimenta9ao, estimulando e assistindo as familias no 
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comprometimento com a nutricao familiar, a educacao e tambem com a prevencao da saude 

familiar, como bem cita (Weissheimer, p. 29,2006,). 

Uma das caracteristicas centrais do programa e" que ele procura associar a 
transferencia do beneficio financeiro ao acesso a direitos sociais basicos, como 
saude, alimcntacao. educacao e assistencia social. 

A politica surge, portanto, com o proposito de promover o desenvolvimento 

economico e uma maior distribuicao de renda apresentado no piano de governo do ex-

presidente Luiz Inacio Lula da Silva, com dois objetivos principals: acabar com a miseria e 

exclusao social. 

Os municipios tem grande importancia para o bom funcionamento do PBF, uma vez 

que atraves de uma base de dados chamada Cadastro Unico para Programas Sociais do 

Governo Federal idealizada e monitorada pela Uniao, os Municipios cadastram as familias 

com perfil de beneficiario, foraecendo dados individualizados. No maximo a cada dois anos, 

esses dados devem ser atualizados. Os dados fornecidos pelo Cadastro Unico retrata a 

realidade familiar permitindo saber quem sao e onde vivem cada integrante familiar. 

Fica a cargo do municipio tambem de fornecer o local e uma equipe tecnica para 

atender, cadastrar e monitorar as familias cadastradas e beneficiarias do programa. Alem de 

realizar em parceria junto a entidades, para a promocao de atividades destinadas a formacao 

diretamente aos beneficiarios do programa. Dentro do municipio para que as acoes e metas 

sejam cumpridas se faz necessario a parceria com algumas secretarias. Dentre as que 

merecem destaque tem-se a Secretaria de Acao Social, que tem um papel fundamental ja que 

procura recrutar as familias que passam por algum problema social, e conjuntamente com os 

Centros de Referenda em Assistencia Social (CRAS), e os Centro Referenda Especializada 

em Assistencia Social (CREIAS), procuram atender as familias de forma especializada, dando 

uma suporte com a ajuda de assistentes sociais e psicologos. 

Outra Secretaria que merece destaque, e a Secretaria de Saude, uma vez que essa tem 

como uma das atividades - fornecer os dados de acompanhamento da saude como: a) a 

situacao nutricional das familias; b) o acompanhamento da vacinacao, alem de desenvolver 

campanhas de melhorias na saude das familias. 

A parceria com a Secretaria de Educacao tambem e fundamental ja que a cada 

bimestre e enviado a esta Secretaria os formularios de preenchimento da frequencia escolar 

dos alunos que fazem parte do PBF. E tambem papel da Secretaria de Educacao enviar as 

escolas esses formularios para que sejam devidamente preenchidos conforme a frequencia dos 

alunos nas aulas. 
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Desde o lancamento e implementacao, o PBF vem sofrendo varias mudancas, as quais 

tem sido fruto da avaliacao; ja que, ao longo da politica, foram desenvolvidas formas de 

controle social. Para receber tais beneficios as familias passam por uma selecao, alem de ser 

necessario o cumprimento de algumas condicoes impostas ao beneficiario. Dessa forma, a 

familia precisa seguir as normas impostas pelo ambito federal, monitoradas pelos Estados e 

municipios para assim ter direito de continuar fazendo parte do programa. 

O PBF unificou quatro programas federals (Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentacao, 

Auxilio-Gas e o Cartao-Alimentacao). Com essa unificacao os beneficiarios tiveram um 

aumento consideravel no valor recebido, uma vez que, dependendo da composicao familiar, a 

familia tem a possibilidade de se enquadrar em varios programas, recebendo tais beneficios 

em um unico cartao. Processo que diminuiu a burocracia e otimizou a qualidade do controle 

social. 

Outra caracteristica do programa que merece relevancia e destaque e o fato de que o 

beneficio e preferencialmente destinado as mulheres, ja que, se tem como caracteristica 

cultural, de que estas sabem, a priori, das reais necessidades do lar, e muitas vezes, essas sao 

as que se encontram fora do universo do mercado de trabalho. Logo, tem-se a hipotese de que 

estao fora do mercado de trabalho por estarem tomando conta do lar e dos filhos. 

Destinar o beneficio a mulher tambem tem o intuito de que o dinheiro seja realmente 

empregado no realmente a que a politica se destina, no fortalecimento da alimentacao 

familiar. O reflexo positivo na vida das mulheres que recebem o PBF se da na forma que estas 

tem uma renda que possibilita comprar alimentos e roupas, deixando-as menos dependentes 

dos seus parceiros. 

Atualmente, conforme dados expostos no portal do Ministerio do Desenvolvimento 

Social estimasse que PBF atende mais de 13 (treze) milhoes de familias em todo territorio 

nacional de acordo com o perfil e tipos de beneficios: o Basico pago as familias consideradas 

extremamente pobres, e de R$ 70,00 (setenta reais). Para receber tal beneficio a familia deve 

ter rendazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capta de R$ 70,00 (setenta reais) mensal. 

O Beneficio Variavel (BV) e destinado a familias com renda per capta de ate R$ 

140,00 (cento e quarenta reais) mensais desde que a familia tenha criancas ou adolescentes na 

escola numa faixa etaria de ate 15 anos de idade, gestantes e nutrizes, cada familia pode 

receber no rnaximo cinco beneficio por familia no valor de R$ 32,00 (trinta e dois). O 

Beneficio Variavel Jovem (BVJ) e destinado a familias tambem com renda per capta de ate 

R$ 140,00 (cento e quarenta) desde que na composicao familiar tenha jovens de 16 e 17 anos. 

Cada familia pode receber dois beneficios dessa natureza por familia. 



15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante dos dados nota-se que os valores dos beneficios pagos pelo PBF variam de R$ 

32 a R$ 306, considerando a renda mensal da familia por pessoa, o numero de criancas e 

adolescentes de ate 17 anos e do numero de gestantes e nutrizes componentes da familia 

(MDS, 2013). 

O momtoramento dessas familias e orientado pelo ambito federal, mas e realizado pelo 

municipio. Consiste em condicdes que a familia tem que cumprir para continuar recebendo os 

beneficios, que sao as chamadas condicionalidades. 

4.1 CONDICIONALIDADES 

As condicionalidades reforcam o acesso a servicos de saude educacao e assistencia 

social, funcionam como um compromisso assumido do governo com os beneficiarios. Dessa 

forma, a familia atende o que e exigido pelo governo e o governo universaliza os servicos ja 

que estes devem ser cumpridos pelos beneficiarios. As condicionalidades est&o divididas em 

duas, sao elas: condicionalidades da saude e condicionalidades de educacao. 

• Condicionalidade da saude: o acompanhamento das condicionalidades na area da 

saude e de responsabilidade do Ministerio da Saiide/MS e realizado pelas equipes de 

saude dos municipios e dos Estados, com o apoio e parceria da Secretaria Nacional de 

Renda de Cidadania (SENARC) e Ministerio do Desenvolvimento Social (MDS). Os 

compromissos das condicionalidades em saude sao o acompanhamento do calendario 

vacinal, do crescimento e desenvolvimento das criancas menores de sete anos, e em 

relacao as mulheres na faixa de 14 a 44 anos, estas tambem devem fazer o 

acompanhamento e, se gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pre-natal e o 

acompanhamento da sua saude e do bebe. (MDS, 2013) 

• Condicionalidade da educacao: o compromisso da condicionalidade da educacao e a 

frequencia escolar de cada integrante em idade escolar (de 6 a 17 anos) das familias 

beneficiarias do Bolsa Familia. O acompanhamento e realizado bimestralmente e o 

registro da frequencia escolar realizado por meio do Sistema de Acompanhamento da 

Frequencia Escolar (Sistema Presenca) (MDS, 2013). Para receber o beneficios as 

criancas matriculadas na escola em idade escolar devem ter frequencia escolar mensal 

minima de 85% da carga horaria. Ja os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter 

frequencia de, no minimo, 75%. 
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Cabe lembrar que alem da transferencia monetaria, cobradas as condicionalidades citadas, 

o Programa Bolsa Familia, segundo o MDS (2010), considera necessario desenvolver outros 

programas, como alfabetizacao, capacitac&o profissional, apoio a agricultura familiar, geracao 

de ocupacao e renda, microcredito (...). Portanto, o objetivo e agregar esforcos para permitir a 

autonomia das familias beneficiarias. (SA, SILVA, 2011). 

A intencao do governo e que estas acoes venham a fortalecer e aumentar a autoestima das 

familias beneficiarias do PBF propiciando a elas a capacidade de alcancar uma mobilidade 

social. 

O controle social desenvolvido pelo governo e uma forma de ajudar as familias a trilhar o 

caminho correto e garantir o sucesso da politica, que esta em constante avaliacao. Vale 

salientar que o nao cumprimento dos quesitos exigidos pelas condicionalidades pode levar ao 

bloqueio, suspencao e ate o cancelamento dos beneficios. 

4.2 O PROGRAMA BOLSA F A M I L I A NA CIDADE DE C O X I X O L A 

O Municipio de Coxixola esta localizado na microrregiao do Cariri Ocidental da 

Paraiba no Nordeste brasileiro, com uma area de 170 km 2 , com clima semiarido tem como 

bioma a Caatinga (IBGE, 2013), foi elevado a categoria de municipio pela lei estadual n° 

5910 de 29-04-1994(IBGE, 2013). E considerada uma cidade de pequeno porte possuindo 

uma populacao de aproximadamente 1771 habitantes (IBGE, 2010 ). 

A economia do municipio e praticamente baseada na aposentadoria e o funcionalismo 

publico, uma vez que a cidade nao possui industria e o clima pouco favorece a agricultura de 

porte elevado. Ainda sobre as questSes economicas cabe destacar que Coxixola faz parte do 

bloco dentro do estado das cidades que tem como fonte economica a caprinocultura, uma vez 

que possui um total de 31 produtores produzindo leite de cabra em suas pequenas 

propriedades, o que gerou em 2010 uma producao de 100.459 litres de leite (ACCOCOX , 

2011). Essa producao em sua maioria tem destino certo: e vendida ao Governo da Paraiba 

para ser beneficiado e doado as familias carentes em varios municipios do Estado. Contudo, 

essa fonte economica e ineficiente uma vez que nem todos os municipes participam de tal 

atividade. No tocante ao comercio este e de pequeno porte, empregando pouquissima mao-de 

obra. 

3 Associacao dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Coxixola, fundada em 07 de novembro de 2003. 
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Nesse sentido, o Programa Bolsa Familia (PBF) se apresenta como mais uma 

alternativa de renda para uma boa parcela das familias que vivem no municipio de Coxixola. 

Este Programa, localmente, foi implementado pela Secretaria da Assistencia Social que, no 

periodo, era locada na Secretaria de Saude do municipio no ano de 2005. 

De acordo com os dados do boletim do Piano Brasil Sem Miseria emitido ao 

municipio, de dezembro de 2012 a Janeiro de 2013, o municipio conta com 554 familias 

cadastradas no Cadastro Unico sendo 323 familias beneficiarias (SIBEC4,2013). 

Quanto ao acompanhamento das condicionalidades no municipio, os dados mostram 

que 92,61% das criancas e jovens em idade escolar tem registro de acompanhamento de 

frequencia escolar. Ja na condicionalidade da saude o acompanhamento familiar chega a 84, 

36% das familias com perfil de familias de baixa renda (MDS, 2013). 

Acoes para minimizacao da pobreza por meio do governo Federal vem sendo 

desenvolvidas no municipio, dentre elas a construcao de cisternas para as familias e 

assistencia tecnicas aos agricultores da cidade com o proposito de ajuda-los a ter maiores 

condicoes de permanecer na zona rural, e conviver com os longos periodos de estiagem que 

castigam as familias, a fauna e a flora local. Todas essas acoes sao desenvolvidas conforme 

as informacoes obtidas no Cadastro Unico de municipio, necessitando, com isso, de uma 

constante atualizacao dos dados e informacoes de qualidade. 

O PBF nao e somente um programa de distribuicao de renda. As acoes politicas 

buscam, junto ao municipio, por meio da Secretaria Municipal de Assistencia Social, realizar 

a busca ativa das familias com perfil de beneficiarios atraves das visitas domiciliares; 

promove palestras educativas as familias atendidas, como tambem cursos de capacitacao e 

geracao de renda. Com essas acoes atraves do PBF o governo visa garantir que as familias 

tenham sua cidadania fortalecida e possam conseguir mudar sua condicao social a partir de 

seu proprio trabalho, de modo que os envolvidos na politica tenham oportunidade de um 

future melhor, e consigam superar a situacao de vulnerabilidade. 

5. ANALISE DE RESULTADOS 

O Programa Bolsa Familia atinge cerca de 59,71% da populacao coxixolense 

(MDS,2013), ou seja, mais da metade da populacao, fato esse que se revela por ser uma 

4 Sistema de Beneficio ao Cidadao inserido no sistema da Caixa Econdmica federal 
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cidade de pequeno porte, que nao dispoe de um atrativo industrial, e localizacao geografica de 

clima semiarido pouco favorece a agricultura restando, assim, a populacao valer-se das 

politicas de distribuicao de renda desenvolvida pelo Governo Federal. Para o 

desenvolvimento dessa pesquisa foram realizadas entrevistas com 12 beneficiarias, onde 

constatou-se que 100% das entrevistas sao mulheres, seguindo, assim, a premissa da politica 

que e destinar o PBF quase que exclusivamente as mulheres. 

A pesquisa abordou algumas caracteristicas das familias envolvidas no estudo, onde 

observou-se que todas as entrevistadas residem na zona urbana da cidade, todas tem casa 

propria sendo de dessas, duas participaram de programa de habitacao municipal e tem sua 

casa propria gracas a iniciativa governamental. Quanto as condicSes fisicas das moradias das 

familias nota-se que as casas tem em media de cinco a oito comodos. 

No quesito da formacao familiar ver-se familia com composicao diversificada que vai 

de dois ate cinco membros, todos mantendo grau de parentesco. No seio familiar percebe-se 

que a renda familiar e trazida quase sempre pelo esposo variando de R$ 134, 00 (centro e 

trinta e quatro reais) a R$ 500, 00 (quinhentos reais) por familia. 

N° de pessoas Especificacao 

6 Bom 

6 Bom, mas precisa de um reajuste 

Durante a pesquisa quando perguntou-se sobre como as beneficiarias avaliavam o 

valor recebido, responderam: 

Quadro 01 avaliacao do valor recebido do Programa Bolsa Familia 

Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013. 

Dos 12 entrevistados nota-se um equilibrio com relacao ao valor recebido por cada 

familia, onde 50% analisa o valor do beneficio Bolsa Familia como bom. " E um valor muito 

util para a minha familia, eu compro varias coisas, sei que posso contar com essa renda todos 

os meses" ( NORMA, BENEFICIARIA ENTEVISTADA DIA 16/04/2013). Logo, nota-se 

que as familias veem no valor recebido pelo programa uma garantia de renda fixa 

possibilitando-as de programar parte de suas despesas. 

A outra parcela dos entrevistados que corresponde a 50%, analisa o valor recebido 

como bom, mas necessitaria de um reajuste levando em consideracao o aumento do salario 

minimo. 
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E um valor bom, mas no meu caso que s6 tenho essa renda eu consigo comprar 
somente o mfnimo, uso o dinheiro quase que totalmente para pagar alimentacao mas 
ainda e" pouco pois nao me possibilita comprar frutas e verdures para as criancas, 
Quando eu preciso de algum remddio, por exemplo, tenho que pedir ajuda de meus 
pais. Eu tenho a consciencia que esse dinheiro deveria ser usado em beneficio das 
criancas, mas nao tenho altemativa invisto em alimentacao para toda a familia como 
tambem tenho que pagar agua e luz com ele para nao ficar sem. (BIA 
BENEFICIARIA ENTREVISTADA DIA 16/04/13). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fica evidente a dependencia de algumas familias do valor recebido pelo PBF. Em 

alguns casos, como este supracitado, a familia depende exclusivamente de tal beneficio. Sem 

este, a familia passaria por problemas de ordem alimentar, mas, no entanto, para que a pessoa 

tenha um desenvolvimento humano nao basta somente a alimentacao basica e necessario levar 

em consideracao outros fatores como a qualidade da alimentacao, como, tambem o acesso a 

servicos como agua, luz, e educacao dentre outros. No quesito de satisfacao em participar do 

programa vemos que: 

N° de pessoas Sintese das Respostas 

11 
"sim, estou satisfeito, pois e uma ajuda para complementar a renda da 

minha familia. 

1 "sim estou satisfeita, mas quero um aumento". 

Quadro 02 grau de satisfacao em participar do Programa Bolsa Familia 

Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013. 

A grande maioria das beneficiarias estao satisfeitas, cerca de 91,6% se sentem 

satisfeitas em serem participantes do Programa. As entrevistadas argumentam que o valor 

recebido permite complementar a renda familiar e contribui significativamente para a 

aquisicao de alimentos. Veem o programa como uma complementacao da renda familiar que 

possibilita uma autonomia. No entanto para uma beneficiaria entrevistada o beneficio e a 

principal renda, onde e destinado para pagar as despesas basicas, como bem relata a 

beneficiaria a seguir "Eu so tenho essa renda. E gracas a ele que eu tenho alguma coisa dentro 

de casa" (BIA, ENEFICIARIA ENTREVISTADA DIA 16/ 04/12). 

Diante desta fala vemos que nesse caso a familia relata a significativa importancia do 

Programa para o sustento. 

Eu estou satisfeita em participar do Bolsa Familia, pois quando fui contemplada meu 
esposo estava desempregado, nSo tinha "nada (alimentos)" e nesse momento o 
dinheiro do Programa foi uma grande ajuda ( NORMA, BENEFICIARIA 
ENTREVISTADA DIA 16/04/2013). 
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Diante desse contexto, vemos que o PBF representa para as familias uma saida para os 

problemas sociais vividos que afetam a estrutura familiar. No caso da entrevistada que 

passava por momentos dificeis por conta do desemprego do esposo, onde chegou a faltar 

alimentos, o Programa se tornou a principal renda para se alimentar; com isso evitou que a 

situacao de vulnerabilidade social ficasse pior. 

Quanta ao atendimento oferecido pelo municipio os entrevistados responderam da 

seguinte forma: 

N° de pessoas Sintese das respostas 

01 Bom, mas precisa de melhorias. 

11 Bom 

Quadro 03 Avaliacao do atendimento municipal 

Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013. 

No que tange o atendimento municipal, a prefeitura mostra-se eficiente, pois de acordo 

dados 91,6% consideram o atendimento municipal bom, enquanto que somente 8,3% julgam 

que nao esta ruim, mas precisa de melhoria como toda instituicao deve sempre promover 

melhorias. 

Na pesquisa buscou-se saber tambem se os beneficiarios gostariam de fazer ou se ja 

fizeram algum curso, ou formacao que lhes possibilitasse uma profissao, os entrevistados 

responderam da seguinte forma: 

N° de pessoas Sintese das respostas 

01 Bom, mas precisa de melhorias. 

11 Bom 

Quadro 04 Avaliacao do atendimento municipal 

Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013. 

Na pesquisa buscou-se saber tambem se os beneficiarios gostariam de fazer ou se ja 

fizeram algum curso, ou formacao que lhes possibilitasse uma profissao, os entrevistados 

responderam da seguinte forma: 
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N° de 
Pessoas 

Sintese das Respostas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Esta participando de um curso 

5 
Ja participaram de algum curso, e pretendem participar de outros que o 
programa em conjunto com a prefeitura venha a realizar. 

2 Nao querem participar de nenhum curso, ou formacao. 

4 Nunca participaram de nenhum curso, mas gostariam que de participar. 

Quadro 05 participacio e intencao de participar de cursos que proporcione a formacao profissionai. 
Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013. 

Entre os entrevistados percebe-se que quase a maioria, cerca de 41,6% dos 

entrevistados ja participaram de algum curso de formacao e tambem querem participar de 

algum curso que Ihes proporcione a formacao profissionai. Dados esses que tornam-se 

interessantes, uma vez que a politica do Programa Bolsa Familia prima por proporcionar uma 

formacao profissionai aos beneficiarios, que propicie a mobilidade social dos beneficiarios. 

Dos entrevistados 33,3% nunca participaram de nenhum curso por nSo haver interesse 

pelos cursos realizados no municipio, 16,6% nao almejam participar de nenhum curso e 8,3% 

esta participando de um curso realizado pela prefeitura e o Centro de Referenda em 

Assistencia Social. Os cursos mais citados pelos beneficiarios que seriam interessantes 

participar de cursos: a) de artesanatos de pintura em tecido e; b) corte e costura. 

Quando indagados como era a situacao familiar financeira antes do PBF temos tais 

informacoes: 

N°de 

Pessoas 
Sintese das Respostas 

1 Era sustentada pelos sogros 

6 Dependiam exclusivamente da renda do esposo 

3 A familia era sustentada pelos pais 

2 Fazia bicos, ou seja, lavava roupas de ganho, faxinas. 

Quadro 06 antes de ser beneflciaria do PBF como era a situacao de vida? 

Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013. 

Das mulheres entrevistadas, 50% disseram que antes do PBF a familia era totalmente 

sustentada pelo esposo, ou seja, essas mulheres nao tinham acesso a nenhuma renda. Tinham 

de esperar que o esposo trabalhasse para suprir todas as necessidades da familia. "Eu nao 

tinha renda nenhuma dependia do meu esposo, hoje eu posso contar com esse dinheiro e 

: t + ^ „ „ , „ , „ , „ , „ „ ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A  m « „ » A C A D I AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n C M C C I P I A D T A 
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ENTREVISTADA DIA 17/04/13). Como podemos ver nessa fala, o programa possibilita a 

mulher ter um poder de compra e dentro do seio familiar contribuir de forma efetiva no 

sustento da familia que ate entao era de total responsabilidade dos maridos. O sustento 

familiar ficando somente a cargo do esposo gera algumas necessidades, ja que, a maioria das 

familias tern criancas pequenas que necessitam de uma alimentacao adequada para o pleno 

desenvolvimento. E muitas vezes a renda do esposo nao possibilita comprar todos os itens 

para uma alimentacao adequada. 

"Antes do programa era dificil tinha que fazer faxina em casas de familias porque eu 

tenho duas filhas para ter como ajudar em casa, ou esperar meu marido que ruim, era dificil 

pegar em um centavo "(HELENA, BENEFICIARIA ENTREVISTADA DIA 16/04/2013). E 

possivel notar nessa fala a importancia do PBF na autonomia da mulher, que com o beneficio 

recebido pode contribuir de forma direta com o sustento familiar sem comprometer os 

cuidados com a casa e com os filhos, contribuindo no orcamento familiar. Dividindo com o 

esposo as despesas possibilita uma maior qualidade de vida para a familia. 

Quando perguntados em que sentido o PBF e importante para o sustento da familia 

100% das pessoas entrevistadas responderam que o beneficio e importante para o sustento das 

familias. O beneficio possibilita a compra de alguns alimentos para as criancas 

principalmente, sem esse dinheiro muita coisa faltaria. "O beneficio e fundamental para o 

sustento da minha familia, pois so tenho essa renda" (BIA BENEFICIARIA 

ENTREVISTADA DIA 16/04/13). Nesse caso, pode-se ver que a familia vive exclusivamente 

do beneficio que este e de extrema significancia para essa familia, cabe salientar que o 

beneficio nao supre nem as minimas necessidades da familia ja que e um valor baixo. 

Quando perguntado na entrevista se as beneficiarias pretendiam deixar o programa, e 

se gostariam que o governo aumentasse o valor, percebe-se que: 

N° de Pessoas Sintese das Respostas 

8 
Nao pretendo sair, gostaria que o governo aumentasse o valor pelo fato 

que as coisas estao car as. 

4 Se conseguisse um emprego formal deixaria sim o programa 

Quadro 07 Tern pretensao de deixa o PBF. 
Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013 

Das entrevistadas vemos que a grande maioria nao pretende sair do PBF 66,6% nao 

tern pretensoes de deixar o programa e acha que um aumento no valor e necessario em virtude 

que o custo de vida vem aumentando, dessa forma o valor e considerado baixo. "se eu sair do 
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programa vou passar por necessidades, o governo deveria aumentar o valor como o meu caso 

que so tenho o Bolsa Familia como renda tern muitas familias por ai, minhas criancas passam 

por necessidades alimenticias"(BIA, BENEFICIARIA ENTREVISTADA DIA 16/04/13). 

33,3% dos entrevistados disseram que deseja sair do programa se conseguisse um trabalho 

formal. 

Mesmo representando uma minoria, o percentual e significativo, pois e possivel ver 

que ha pessoas que tern desejo de trabalhar para nao precisar da ajuda governamental. Ainda 

nesse item 66,6% das entrevistas disseram que o governo deve reajustar o valor. 

De todas as familias entrevistadas como mostra o quadro 07 abaixo, constatou-se que 

estas nunca deixaram de receber os beneficios por descumprimento das condicionalidades de 

saude e educacao, fato relevante, pois mostra que o controle social feito pelo Governo Federal 

delegado aos municipios se manifestacao bastante eficiente, permitindo tambem notar que as 

familias em virtude do valor recebido pelo PBF vem consolidando um compromisso maior 

com as quest5es de saude de educacao familiar. 

N°de 

Pessoas 
Sintese das Respostas 

12 
Nunca deixei de receber o Bolsa Familia por falta das criancas na 

escola nem por acompanhamento da saude 

Quadro 08 Alguma vez deixou de receber o Bolsa Familia por falta das criancas na escola ou por 
acompanhamento da saude? Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013. 

Quando perguntado que itens geralmente as familias compram com o valor recebido 
pelo PBF vemos que: 

N° de 

Pessoas 
Sintese das Respostas 

1 Compra alimentos e produtos de higiene pessoal 

6 
Compram alimentos, roupas para a familia, eletrodomesticos e 

utilidades para o lar 

4 
Compram alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas para a 

familia, eletrodomesticos, utilidades para o lar e remedios; 

1 Compra somente alimentos. 

Quadro 09 quais produtos geralmente compra com o dinheiro do PB? 

Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013. 
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Em todo grupo pesquisado vemos que estes investem em alimentacao, mas nao 

somente em alimentacao, pois somente 8,3% dos entrevistados destinam integralmente o valor 

recebido na compra de alimentos." Eu compro o basico mesmo porque o dinheiro nao da pra 

comprar outras coisas, e ainda falta muito, por exemplo, se eu preciso de um remedio quern 

me da sao meus pais, o gas tambem "(BIA BENEFICIARIA ENTREVISTADA DIA 

16/04/13). Dos entrevistados, 50% responderam que investem o dinheiro recebido nao 

somente em alimentos, mas em roupas, produtos de higiene pessoal e remedios, mas tambem 

produtos para o lar e eletrodomesticos. 

Praticamente todos os eletrodomesticos que eu tenho dentro de casa comprei com o 
dinheiro do Bolsa Familia, roupas para as criancas comida, tudo eu compro com ele, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 um "quebra galho" nao € muito mais e" um pouco que me ajuda bastante, todo m6s 
eu sei que vou receber posso contar com ele.(BENEFICIARIA ENTREVISTADO 
DIA 16/04/13). 

Como se pode ver o PBF n3o esta sendo somente destinado a compra de alimentos 

como orienta a politica. No entanto, cabe salientar que produtos como os citados no quadro 

sao importante para a dignidade humana. Ou seja, nao somente o "alimento" e suficiente para 

a dignidade humana, entendendo-se que possuir eletrodomesticos, vestuario, e produtos de 

higiene pessoal e essencial para o desenvolvimento nao somente humano, mas o social das 

pessoas. Dos pesquisados, 41,6% investem o beneficio Bolsa Familia em alimentos, roupas 

para a e familia, eletrodomesticos e utilidades para o lar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° de 

Pessoas 
Sintese das Respostas 

3 Nao tern intencao de arrumar emprego para deixar PBF 

9 Se conseguissem um trabalho formal, deixariam o PBF 

Quadro 10 Se conseguisse um trabalho gostaria de deixar o programa? 
Fonte: Pesquisa de Campo/Entrevistas, 2013. 

De acordo com as respostas dos entrevistados, vemos que 25% das mulheres nao tern 

intencao de trabalhar formalmente preferindo ficar somente com a renda advinda do PBF. 

Nao pretendo arrumar trabalho, porque o trabalho passa, e o Bolsa Familia e" seguro, 
s6 trocaria o Bolsa por um trabalho se passasse em um concurso publico, caso 
contrario prefiro ficar com o Bolsa (BIA BENEFICIARIA ENTREVISTAADA EM 
16/04/13) 

Conforme nota-se na fala acima, observa-se que algumas pessoas que recebem o 

beneficio nao tern a intencao de arrumar um trabalho formal. Justificam a decisao por nao se 
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sentirem seguros tendo em vista que muitas vezes o emprego mesmo que formal oferece um 

risco, ja que por que podem ser demitida, e voltando a condicao de desempregado, necessitara 

do PBF para o sustento familiar. Diante desse risco preferem ficar somente dependendo do 

Programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSIDERACOES FINAIS 

Com base nos resultados da pesquisa, foi possivel identificar algumas mudan9as que o 

Programa Bolsa Familia proporcionou as familias beneficiarias do municipio de Coxixola. 

Analisou-se que o beneficio auferido pelo Programa proporcionou um aumento na renda 

familiar dos beneficiarios, fortalecendo a participa9ao da mulher no orcamento familiar 

melhorando a situacao financeira dessas familias, na medida em que passou a servir de 

incremento na renda, possibilitando o acesso a hens como alimentacao, vestuarios, a compra 

de remedios, produtos de higiene pessoal e eletrodomesticos. Com isso, observou-se 

melhorias significativas nas condicoes de vida dessas familias, principalmente no atendimento 

de suas necessidades e de demandas prementes do grupo familiar. 

Durante o trabalho foram reproduzidas falas das entrevistadas para uma afirmacao da 

real importancia do PBF para a insercao direta da mulher como agente participativo no 

orcamento familiar, ja que este possibilita as mulheres terem uma renda mensal, desta forma 

estas contribuem no or9amento familiar. 

O Programa alem de contribuir com o fortalecimento alimentar e participafao da das 

familias envolvidas na politicas traz a mulher como um forte ator participante no or9amento 

familiar direto, podendo contribuir sigmficadamente nas despesas do lar. 

O PBF tern um papel preponderante tambem na conscientiza9ao das familias, no que 

diz respeito ao acompanhamento medico nutricional familiar, bem como em manter as 

crian9as vacinadas e protegidas contra possiveis doen9as e epidemias que venham a ocorrer. 

Com rela9So de como e gasto o dinheiro do PBF verificou-se que a grande maioria compra 

produtos como produtos de higiene pessoal, eletrodomestico, roupas e alimentos, somente 

8,3% dos entrevistados investe o valor recebido em alimentos que e a verdadeira inten9ao da 

politica que e fortalecer a nutri9ao familiar. A pesquisa mostrou tambem que a grande maioria 

pretende fazer algum curso que possibilite uma profissao, contudo 66,6% nao pretende deixar 

o PBF dado esse que se torna preocupante uma vez que percebe-se que o programa nao esta 

emancipando as pessoas e sim produzindo uma dependencia, por outro lado notou-se que ha 
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uma certa indecisao ja que 75% afirmou que se conseguisse um trabalho sairia do programa 

para dar a vaga a alguma familia que nao tivesse renda. 

Portanto, e evidente a importancia do PBF para as familias coxixolense levando em 

consideracao que este fortalece a participacao da mulher como agente direto nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA or9amento 

domestico. Por outro lado, percebe-se que o beneficio foge um pouco do seu proposito que 

deve ser destinado ao fortalecimento alimentar. Entende-se que a aquisi9ao de itens como 

vestuario, produtos de higiene pessoal, eletrodomesticos sao essencias para o estado de bem 

estar familiar. 

De modo geral, pode-se afirmar que essas familias tiveram mudan9as expressivas nas 

suas condi9oes de vida, apos a inser9ao no Programa Bolsa Familia. No entanto, para que 

essas mudan9as sejam efetivas, faz-se necessario que essas familias busquem melhores 

formas de capacita9ao profissionai para que possam caminhar sozinhas sem dependencia 

governamental. Nesse sentido, a politica deve ser analisada para uma mudan9a social fazendo 

com que as familias participantes adquiram condi96es de viver dignamente sem a ajuda 

governamental. 
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PEN DICE I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado (a) Sr.(a) 
Eu, Marta Tamires de Farias Dourado, como aluna do Curso de Tec. Em Gestao Publica da 
Universidade Federal de Campina Grande/Centro de Desenvolvimento Sustentavel do 
Semiarido - Campus- Sume-Pb, pretendo desenvolver uma pesquisa com os beneficiarios do 
Programa Bolsa Familia, com o objetivo geral de identificar a importancia do Programa Bolsa 
Familia para a autonomia da mulher e tambem comprovar que o programa e importante para a 
seguranca alimentar das familias que recebem tal beneficio, sob orientacao do Prof Jose 
Marciano Monteiro. Farei esta pesquisa atraves de aplicacao de questionario contendo 
perguntas fechadas e abertas. 

O motivo que nos levam a estudar o assunto e pelo fato de observarmos que o 
programa Bolsa Familia recebe varias criticas quanta a sua efetividade na finalidade que de 
destina, e este estudo podera comprovar se este contribui para a autonomia feminina como 
tambem para o fortalecimento alimentar das familias que recebem tal beneficio. 

Informamos que sera garantido o direito ao anonimato, assegurando sua 
privacidade. Voce sera livre para retirar seu consentimento ou interromper a participacao a 
qualquer momento. A sua participacao e voluntaria, pois nao acarretara qualquer dano nem 
custos para voce. Esclarecemos que nao sera disponivel nenhuma compensacao financeira e 
que os dados contidos nesta investigacao senio divulgados em eventos cientificos da categoria 
e em periodicos. 

Diante do exposto, reitero minha responsabilidade no referido estudo, atravds da 
assinatura abaixo: 

Atenciosamente, 

Marta Tamires de Farias Dourado 

Consentimento do voluntario. 
Declare que fui devidamente esclarecido (a) e admito que revisei totalmente e entendi o 
conteudo deste termo de consentimento. 
Eu, , aceito 
participar desta pesquisa desde que assegurado o anonimato. De minha parte o faco de livre e 
espontanea vontade, nao tendo sido forcado ou coagido para tal, e ciente de que os dados 
serao usados pela responsavel pela pesquisa com propositos cientificos. 

Coxixola, 

Assinatura do Participante 
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1 .Como voce avalia o valor recebido do Programa Bolsa Familia? 

2. Voce esta satisfeito em participar do Programa Bolsa Familia? Por que? 

3. Como voce analisa o atendimento realizado pelo municipio? Precisaria melhorar alguma 
coisa? 

4. Voce gostaria de participar de acoes realizadas dentro do programa que lhes dessa 
capacidade de formacao? Que tipo de a9ao? 

5. Antes de participar do Programa, como era a sua situa?ao de vida? 

6. Em que sentido o beneficio e importante para o sustento da sua familia? 

7. Alguma vez sua familia ja ficou sem receber o beneficio por falta das crian9as na escola ou 
o acompanhamento da saude. 
( ) sim ( ) nao 

8. Voce pretende sair do Bolsa Familia ou gostaria que o governo aumentasse o valor 
atribuido? Por que? 

9. O que geralmente voce compra com o dinheiro dos beneficios 

( ) alimentos 

( ) produtos higiene pessoal ( ) roupas para voce e a familia ( ) eletrodomesticos e 
utilidades para o lar ( ) outros. 

10. Qual o significado do bolsa familia pra voce? Mudou alguma coisa na sua vida com esse 
programa do governo federal? 
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Endereco do pesquisador responsavel (trabalho): Jose Marciano Monteiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

En d e re 9 0  da pesquisadora responsavel (trabalho): Marta Tamires de Farias Dourado 
Rua: Av. Joaquim Zeca, n° 61- Coxixola 
Telefone para contato: (83) 9611-7990 
e-mail: martatamyres@hotmail.com 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO - CDSA 

GESTAO PUBLICA 

Apendice II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA N° 

DADOS GERAIS 
U 

1) Data da entrevista: 
2) UF: 
3) Nome zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  /  

3) Municipio: 

DADOS DE RESIDENCIA 

1) UF: 30) Municipio de residencia: 

RPA 

35) 

2) Bairro: 
3) Logradouro (rua, avenida,...): 
4) Niimero: 34) Complemento (apto, casa,...): 
CEP.: 
5) Telefone: ( ) 
6) Zona: 1-Urbana 2-Rural 3-Periurbana 9-Ignorado 
7) Quantos comod<j fcm a residencia?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1ZZ1 

8) Quantos pessoas moram na residencia?|__L_l 

9) Qual grau de parentesco dessas 

10) Dos que residem no domicilio, quantos trabalham? 
11) Quern tern a maior 

pessoas. 

renda? 

s 
• 

U 

12) Qual a renda media mensal familiar: R$ 

C OUESTOES SOBRE O BOI.SA FAMILIA 

mailto:martatamyres@hotmail.com
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11. Se voce conseguisse urn trabalho, gostaria de deixar o bolsa familia? 

Informacoes do Pesquisador 

Nome: 
Funcao: 
Assinatura: 


