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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho que tern como tftulo "O CRAS e o impacto de suas acoes na 

cidade de Cajazeiras: entre a teoria e a pratica (de 2007 a 2013)", teve como 

principal objetivo realizar uma analise da atuacao do Centra de Referenda de 

Assistencia Social perante o publico assistido na cidade de Cajazeiras - PB. A 

principio realizamos a trajetoria historiea do surgimento das politicas publicas, das 

lutas e reivindicacoes por parte da sociedade para que elas fossem implementadas e 

o processo de afirmacao quando ja colocadas em pratica. A motivacao para a 

realizacao desta obra resultou da inquietaeao em analisar as acoes que o CRAS 

(Centra de Referenda de Assistencia Social) desenvolve e seus impactos na vida 

dos que necessitam desse service No que se refere a metodologia utilizada, nos 

embasamos no conceito de Matos e Senna (1989), os quais afirmam claramente que 

historia oral e urn metodo de pesquisa atraves da realizacao de entrevistas com 

pessoas que participaram ou testemunharam algo real. E uma metodologia muito 

importante para a elaboracao de urn trabalho historiografico, pois nem tudo 

encontramos escrito, sendo assim e necessario entrevistar pessoas que tenham 

testemunhados ou vividos acontecimentos para construirmos a historia e ela nao se 

perca no tempo. Esta pesquisa foi realizada no CRAS do Bairro Sao Francisco, em 

Cajazeiras no mes de agosto de 2013, com urn roteiro de questoes tanto 

profissionats como pessoais, munido de urn gravador eletronico para registrar as 

respostas das duas entrevistadas, a assistente social e a psicologa. Desse modo 

descrevemos a historia do surgimento das Politicas Publicas, das Politicas Sociais e 

da Politica de Assistencia Social, enfatizando o processo de luta dos menos 

favorecidos para a consolidacao dessas politicas. Destacamos tambem a questao da 

Protecao Social Basica, na qual esta inserida o CRAS (Centra de Referenda de 

Assistencia Social), a historia de Cajazeiras e tambem do local que se deu a 

pesquisa.Por ultimo, falamos urn pouco sobre historia oral, em seguida fizemos a 

analise dos dados, citando a localizacao, abrangencia, e estrutura do CRAS, 

enfatizando o atores pesquisados e suas falas. Dessa forma, mediante as analises, 

esperamos contribuir para o aperfeicoamento das acoes realizadas no CRAS. 

Palavras-chave; CRAS Cajazeiras (PB), Assistencia Social, Historia Oral. 
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INTRODUCAO 

O trabalho intitulado "0 CRAS e o impacto de suas acoes na cidade de 

Cajazeiras: entre a teoria e a pratica (de 2007 a 2013)", tern como objetivo 

principal realizar uma analise da atuacao do Centro de Referenda de 

Assistencia Social perante o publico assistido na cidade de Cajazeiras - PB. 

No decorrer do nosso trabalho, mostramos o surgimento das politicas 

publicas e sua trajetoria, enfatizando o avaneo que tivemos desde o processo 

da Ditadura Militar, passando pela promulgacao da Constituigao Federal, a 

implementacao de leis, chegando ate ao surgimento da Politica de Assistencia 

Social que assegurou para os cidadaos varios direitos assistenciais. 

Dando continuidade aos desdobramentos dessa trajetoria historica, 

realizamos tambem a historia do municipio de Cajazeiras, cidade onde esta 

localizada o CRAS que pesquisamos e consequentemente as acoes 

assistenciais que o centro realiza, fazendo urn contraponto com o que e 

proposto na teoria. 

A motivacao para a realizacao deste trabalho resultou da importancia de 

analisar acoes que o CRAS desenvolve e seus impactos na vida dos que 

necessitam desse servico assistencial. 

Com relacao aos procedimentos metodologicos, destacamos que foi 

utilizada a historia oral, que se caracteriza como urn metodo muito importante 

para o desenvolvimento de urn trabalho historiografico, afinal, nem tudo 

encontramos em documentos escritos, precisamos tambem consultar pessoas 

que tenham testemunhado e vivido acontecimentos. Para entendermos essa 

metodologia, nos embasamos no conceito de Matos e Senna (1989), os quais 

afirmam que historia oral e urn metodo de pesquisa atraves da realizagao de 

entrevistas com pessoas que participaram ou testemunharam algo real. 

Nossa pesquisa foi realizada no Centro de Referenda de Assistencia 

Social (CRAS), localizado no bairro Sao Francisco, na cidade de Cajazeiras, no 

mes de agosto de 2013 com urn roteiro de questoes, munido de urn gravador 

eletronico para registrar a voz das duas entrevistadas, a assistente social e a 

psicologa. 
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Estruturamos nosso trabalho em tres capitulos. No primeiro realizamos 

urn percurso historico sobre o surgimento das politicas publicas, sua 

elaboracao e tambem implementacao. Assim, buscamos inicialmente colocar o 

conceito, o qual aponta que Politicas Publicas sao acoes do governo que 

atendem as diferentes demandas da sociedade. Posteriormente falamos sobre 

politica social, e para enfatizar a respeito, nos embasamos principalmente nas 

autoras Behring e Boschetti (2007), as quais afirmam que sua origem consiste 

em urn processo lento, diferenciando de governo para governo, por causa das 

formas de organizacao e reivindicacao da populacao. Para finalizar este 

capitulo, fizemos urn percurso historico da Politica de Assistencia Social, que 

teve sua origem fundamentada para ajudar as familias que necessitam, 

assegurando pelo menos os "minimos sociais" para a sobrevivencia humana. 

No segundo capitulo, debatemos sobre a Protecao Social Basica, que e 

destinada as pessoas que estao vivendo em situacao de vulnerabilidade social 

devido a falta de recursos. Em seguida, destacamos de maneira geral sobre o 

Centro de Referenda de Assistencia Social (CRAS), que e urn equipamento 

estatal, na maioria das vezes localizado em areas de muita concentracao de 

pobreza e destinado para as pessoas que necessitam de assistencia basica. 

Ainda neste capitulo, enfatizamos a historia do municipio de Cajazeiras, o 

processo historico do CRAS, suas ac5es, equipe de referenda e rede de 

articulacao intersetorial. 

Para finalizar o trabalho, no terceiro capitulo, a principio colocamos o 

conceito de historia oral e a importancia dessa metodologia para urn trabalho 

historiografico. E por ultimo, descrevemos toda a nossa pesquisa realizada no 

CRAS, fazendo urn contraponto entre a teoria e as praticas das acoes, 

destacando as perguntas indagadas e as falas das nossas entrevistadas, 

dando enfase tambem para algumas fotos dentro do contexto da pesquisa. 

Por fim, esperamos com este Trabalho de Conclusao de Curso (TCC), 

que foi urn resultado de estudos e pesquisas, contribuir para estimular o 

interesse e uma maior compreensao a respeito da tematica e para o 

fortalecimento do Curso de Licenciatura em Historia, da Universidade Federal 

de Campina Grande, campus de Cajazeiras - PB. 
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CAPITULO I 

PERCURSO HISTORICO S O B R E O SURGIMENTO DAS POLITICAS 

PUBLICAS, DAS POLITICAS SOCIAIS E DA TRAJETORIA DA POLITICA 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

1.1 Historia do surgimento das Politicas Publicas 

A discussao que envolve o tema "Politica Publica" e atualmente 

abordada por inumeros estudiosos da area, devido ao tamanho de sua 

importancia para a sociedade. Desta forma, realizamos uma exposicao 

primeiramente sobre o conceito, e em seguida uma pequena trajetoria sobre a 

origem das Politicas Publicas e o processo de sua elaboracao e 

implementacao no Brasil. 

De acordo com o autor Clementino (2011), Politicas Publicas define-se 

como as acoes que os governantes fazem para dar respostas as diversas 

demandas da sociedade, as quais sao elaboradas por especialistas de cada 

area. 

Nesse sentido, Politica Publica pode ser considerada como urn sistema 

de decisoes publicas voltadas para acoes preventivas e de melhoramento da 

conjuntura social, atraves de estrategias de acao, levando em conta tambem os 

recursos disponiveis para conseguir atingir os objetivos tracados. 

De acordo com Saravia (apud CLEMENTINO, 2006), aponta-se quatro 

caracteristicas; a primeira delas e que a Politica Publica e institucional, ou seja, 

e feita ou decidida por uma autoridade legalmente constituida. A segunda 

caracteristica e decisoria, pois sao na verdade escolhas, decisoes de 

problemas especificos. Em seguida, vem a caracteristica comportamental, que 

se refere a acao ou mesmo a inacao, isto e realizacao de algo que beneficie a 

populacao ou nao. E por ultimo citaremos a Politica Publica com a 

caracteristica de "causal", ou seja, acoes simples que possuem determinados 

efeitos na realidade. 

Depois de mencionar brevemente o conceito de Politicas Publicas, 

torna-se mais compreensivel o entendimento do assunto a ser aqui abordado. 
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A partir deste instante iremos enfatizar sobre o processo de surgimento 

e construcao das Politicas Publicas no Brasil, que no ano de 1980 segundo 

Clementino (2011) as politicas elaboradas e implementadas tinham como 

principal eixo a centralizacao decisoria e financeira apenas na esfera federal. 

Assim, os estados e municipios ficavam apenas como meros executores das 

ideias formuladas pelo governo federal. 

Nesta epoca de 1980 era urn periodo em que passavamos pela Ditadura 

Militar, no governo de Joao Batista de Oliveira Figueiredo, que assumiu a 

Presidencia da Republica atraves de uma eleicao indireta em 1979, ano em 

que foi aprovada a Lei de Anistia, lei esta, que teve seus pontos positivos: 

beneficiou os cidadaos destituidos de seus empregos e permitiu o retorno de 

pessoas exiladas ao pais, entre tantos outros beneficios. (REGAL -

coordenador geral, 2001). 

Neste governo, pode-se presenciar varios acontecimentos no ambito 

economico, dentre eles podemos destacar o esgotamento do modelo 

economico adotado pelos governos militares, o congelamento das importacoes 

de petroleo e a criacao do Conselho Nacional de Energia. 

Retomando a discussao sobre Politicas Publicas, estas, com o passar 

do tempo, ficaram marcadas pelo carater setorial, ou seja, algumas politicas 

ganhavam mais atencao do Estado em detrimento de outras, ocorrendo assim 

o fato de exclusao em determinadas areas como, por exemplo, educacao, 

saude, habitacao, entre outras. 

No decorrer do processo de construcao das Politicas Publicas, 

explanaremos tambem sobre a questao da exclusao da sociedade civil na 

formulacao delas, surgindo assim os movimentos sociais que reivindicavam 

participacao da sociedade nas decisoes do governo. 

Nesse aspecto, DAGININO et. al. (2004) cita a questao de que os 

movimentos sociais se originaram no Brasil entre 1970 e 1980, objetivando a 

reivindicacao de politicas que beneficiassem a populacao, alias, esses 

movimentos tiveram tanta forca que nao somente foram criadas Politicas 

Publicas, mas tambem leis e estatutos, como e o caso do Estatuto da Crianca e 

do Adolescente criado em 1990 para defender os direitos das criancas e 

adolescentes de ate 18 anos de idade. 
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Esses movimentos constituiram-se justamente durante a Ditadura Militar, 

periodo de governo autoritario e de poder centralizado, que foi desde os anos 

de 1964 ate 1985. Durante a ditadura, havia muita repressao, violencia e morte 

das pessoas que se manifestavam contra o regime. 

Conforme Bacelar (2003) o que caracterizava o Brasil nesta epoca de 

ditadura era basicamente seu carater desenvolvimentista, conservador, 

centralizador e acima de tudo autoritario, pois nao se constituia urn Estado de 

Bem-Estar Social, voltado para Politicas Publicas que beneficiassem a 

populacao. Na realidade, era uma politica voltada para a economia. 

Neste periodo de Ditadura Militar, sobretudo nos anos de 1970 e 1980, 

conforme citado acima, apesar de toda repressao, a populacao reivindicava 

varias politicas, dentre elas, descentralizagao de poder, democracia, liberdade 

de expressao, eleigoes diretas, entre outras acoes. 

Com a abertura politica e o surgimento dos movimentos sociais e 

reivindicagoes da populacao foram criados varios conselhos. Por exemplo, foi 

criado o Conselho da Mulher e o da Crianca e do Adolescente, a fim de ampliar 

os espacos de opiniao da sociedade civil em relacao a determinados assuntos, 

que dizem respeito a propria sociedade. Como aponta DAGININO et. al. 

(2004); 

Nao quero dizer um processo de entrada no Estado, nem acho 
que o Estado tenha chamado os movimentos, mas houve af 
uma relacao que significou realmente uma nova maneira de 
abrir espaeos e um novo modo de gerenciar as politicas 
publicas. (DARGININO, 2004, p. 87). 

Conforme a citagao acima, o Estado aos poucos foi abrindo espago para 

dialogo com a sociedade. Esse espago se fazia atraves de conselhos e 

movimentos oficializados para que o governo ouvisse a populagao e suas 

demandas, tendo assim uma nova forma de fazer e implementar Politica 

Publica. 

Esses espagos que foram surgindo timidamente entre o governo e a 

sociedade eram ainda considerados falhos e escassos, afinal, ainda estavamos 

no periodo ditatorial, nos governos de Ernesto Geisel e Figueiredo, ultimos 

presidentes a governar o pais na Ditadura Militar. 
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Neste contexto, Clementino (2011) cita que as Politicas Publicas 

brasileiras atingiram um carater corporativista e clientelista, ou seja, as politicas 

somente eram elaboradas e implementadas atraves de um sistema de 

interesses economicos e sociais, com trocas de favores, sobretudo politicos, 

entre os governantes e a populagao beneficiada, cabendo tambem interesses 

do mercado. 

Ja no final de 1980, com o processo de redemocratizagao brasileira, 

culminada pela Constituigao Federal, foi colocada em destaque a 

descentralizagao e tambem a participagao dos cidadaos na formulacao das 

Politicas Publicas. Essa descentralizagao e participagao diz respeito a questao 

de que a formulagao das politicas e dos programas sociais deixa de ser apenas 

centralizado na esfera federal, conforme ja citado, e passa a ser tambem 

competencia dos Estados e municipios, ou seja, ha assim, uma redistribuigao 

do poder de implementagao e fiscalizagao das agoes governamentais. 

Nesse aspecto, no ano de 1988, foi promulgado a Constituigao Federal, 

chamada tambem Constituigao Cidada, reforgando o carater descentralizador e 

democratico do Estado brasileiro, garantindo assim um sistema de protegao 

social amplo, destinado a reduzir as desigualdades economicas e tambem 

sociais. Dessa forma, o titulo II, do capitulo II, artigo 6°, dispoe que: 

Sao direitos sociais, a educacao, a saude, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a seguranca, a previdencia social, a protegao 
a maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados, 
na forma desta Constituigao (EC n° 26/2000) 

Nos anos de 1990, surgiram novos atores que entram em cena na 

formulagao e implementagao das Politicas Publicas, os quais dividem o papel 

do estado nesse processo. Esses atores sao a propria sociedade civil 

juntamente com o setor privado. 

Assim, procura-se substituir o modelo estatal por um modelo em que o 

Estado deixa de ser o unico e exclusivo detentor de formulagao e 

implementagao de Politicas Publicas, dividindo, desta forma, a 

responsabilidade dos servigos juntamente com a sociedade civil, 

implementando parcerias entre Estado e sociedade. 
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Dessa forma, e necessario ter muita cautela, pois segundo muitos 

estudiosos, vem a proporcionar uma certa "desresponsabilizagao" por parte do 

Estado dos servigos publicos, ou seja, o quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e dever apenas do Estado, 

transforma-se em dever da sociedade atraves de iniciativas privadas e desta 

maneira muitos servigos que deveriam ser gratuitos passam a ser pagos. 

Portanto essa divisao de tarefas entre Estado e sociedade deve ser enfrentada 

com muito cuidado. 

Para esclarecer um pouco sobre essa questao tomaremos como 

exemplo a politica de seguranca, ou seja, o Estado e o responsavel por manter 

nossa seguranca, nosso bem estar, atraves das forcas de seguranca que 

podemos chamar de policias, e quando essa seguranca e falha, recorremos a 

seguranca particular, atraves de homens pagos, cercas eletricas, cameras, 

entre outros recursos que possam nos fazer mais seguros. Entao, partindo 

dessa logica, a seguranca publica acaba virando uma seguranca privada, para 

sentirmos seguros de violencia e necessario pagarmos, pois o Estado sozinho 

nao da de conta desse setor. 

De acordo com Rua (apud Clementino, 1998) ao realizar uma pequena 

analise das Politicas Publicas no Brasil, podemos identificar varios aspectos 

inseridos nelas, a comecar o fato da fragmentacao. 

A fragmentacao refere-se a questao de no momento em que as Politicas 

Publicas sao elaboradas ate chegar a implementagao delas, o percurso e longo 

e as vezes durante a trajetoria elas acabam se perdendo no meio do caminho. 

Ou seja, acabam sendo colocadas em pratica de maneira fragmentada. Assim, 

na esfera em que a politica e pensada ate a realidade local em que ela e 

implementada, muitas vezes acabam se fragmentando, seja referentes a 

recursos, linhas de atuacao, publico alvo, entre outros aspectos que possam 

enfraquecer a politica. 

Rua (apud Clementino, 1998), aponta mais um aspecto no processo de 

implementagao, que e o da descontinuidade. Segundo o autor, a elaboragao 

das politicas na maioria das vezes sao feitas por pessoas que ocupam cargos 

em agendas, onde nao sao efetivas. De tempos em tempos essas pessoas 

acabam deixando seus cargos, e essa mudanga provoca algumas alteragoes 

nas politicas que ja estao em andamento, pois quando um novo gestor entra 

em um novo cargo, provavelmente uma nova concepgao entrara em agao. 
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Para finalizar essa discussao, um outro aspecto recorrente nas Politicas 

Publicas, sobretudo nas Politicas Sociais e com relacao as decisoes das quais 

sao planejadas partindo do pressuposto apenas da oferta e esquecendo das 

demandas. Entao, esse descompasso acaba provocando certas lacunas e ate 

mesmo desperdicios de recursos, alem da perda da credibilidade do governo. 

(CLEMENTINO, 2011). 

Muitas vezes isso ocorre quando nao se considera a cultura de cada 

regiao, onde uma politica e planejada e implementada em todo pais de maneira 

igual, nao considerando as particularidades de cada regiao brasileira. Por 

exemplo, a polftica de saude, pois alguns programas na area da saude do 

Brasil sao implementados de maneira igualitaria em todo territorio nacional, 

quando na realidade deveria haver uma diferenciacao, pois a conjuntura da 

populacao da regiao Norte e diferente da populacao do Sul do pais. Para 

sermos mais particulares, com relacao as vacinas, o Norte necessita de um tipo 

de vacina e o Sul nao necessariamente, devido aos tipos de doencas que cada 

regiao desenvolve com maior indice. 

Em linhas gerais, podemos afirmar que as formulagoes das Politicas 

Publicas percorrem um longo processo ate chegarem aos dias atuais, as quais 

abrangem mediacoes bastante complexas, envolvendo setores socio-

economicos, culturais e politicos, que movimentam as esferas federal, 

estadual, municipal e tambem a iniciativa privada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Politicas Sociais: Breve historico 

As Politicas Sociais nao surgem de uma hora para outra. Pelo contrario, 

elas se originam atraves de um longo processo de luta das classes 

trabalhadoras, que reivindicam constantemente seus direitos e acoes do 

governo que beneficiem a populacao, principalmente a populacao carente que 

o Estado muitas vezes tapava os olhos e fingia nao ver os problemas 

existentes. 

Anteriormente descrevemos o processo de construcao das Politicas 

Publicas no Brasil, agora iremos apontar a formagao das Politicas Sociais que 

iniciou primordialmente em outros paises, so mais tarde e que veio para o 

Brasil. Portanto, citaremos primeiramente os movimentos que ocorreram fora 
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do nosso pais, e posteriormente explanaremos como ocorreu o percurso de 

formagao das Politicas Sociais no Brasil, expondo as datas dos acontecimentos 

para uma melhor historicizagao. 

Nesse sentido, de acordo com Machado (1988) e Kyosen (1998), a 

Politica Social e descendente das formagoes economico-sociais capitalistas de 

agao e controle sobre as necessidades sociais basicas das pessoas nao 

satisfeitas com o modo de produgao capitalista. 

Assim, segundo as autoras Behring e Boschetti (2007), a origem das 

Politicas Sociais consiste em um processo gradativo, que se diferencia de 

governo para governo, devido as formas de organizagao e pressao dos 

trabalhadores. 

Se politicas sao agoes governamentais, entao elas nao se dao de forma 

igualitaria em todos os lugares do mundo, afinal, na maioria dos casos essas 

agoes so sao implementadas quando a populagao decide reivindicar por elas, e 

essas reivindicagoes se dao de forma diferenciada de acordo com a realidade 

de cada lugar. 

Nesse sentido, Behring e Boschetti (2007), apontam que as primeiras 

iniciativas de Politicas Sociais no mundo se dao entre as relagoes do Estado 

liberal, que se referia a liberdade do individuo perante o Estado no ambito da 

divisao dos tres poderes, o qual nao resolvia os problemas sociais, e Estado 

social que busca superar a igualdade politica e a desigualdade social tornando 

acessiveis os direitos ao trabalho, a educagao e resolvendo a problematica do 

desemprego, entre outras questoes que assolavam o Estado. 

Todavia, nao havia ruptura entre ambos, mas uma transformagao, em 

que o Estado amenizou alguns principios liberals e recebeu orientagoes social-

democratas. 

No entanto, a mobilizagao dos trabalhadores fora de fundamental 

importancia para a mudanga do Estado liberal no final do seculo XIX e inicio do 

seculo XX, mobilizagoes estas, baseadas na autonomia humana e divisao da 

riqueza. Os trabalhadores conseguiram o direito ao voto e a organizagao dos 

sindicatos e partidos. Porem, tais conquistas nao conseguiram romper com o 

sistema capitalista. 
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[...] nao houve ruptura radical entre Estado liberal 
predominantemente no seculo XIX e o Estado social capitalista 
do seculo XX. Houve, sim, uma mudanca profunda na 
perspectiva do Estado, que abrandou seus principios liberals e 
incorporou orientacoes social-democratas num novo contexto 
socioeconomico e da luta de classes, assumindo um carater 
mais social, com investimento em politicas sociais (PISON 
apud BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 63). 

Nesta perspectiva, faz-se necessario retrocedermos ao seculo XVII, na 

Inglaterra, mais precisamente no ano de 1688 com a Revolucao Gloriosa que 

foi de natureza liberal. Posteriormente no ano de 1776 veio a Revolucao 

Americana, considerada como um marco do liberalismo e do Direito 

Constitucional, e em seguida, em 1789 ocorreu a Revolucao Francesa. 

Esses tres grandes acontecimentos significam o surgimento do 

liberalismo classico, o qual pode ser visto na perspectiva economica, 

quando o Estado nao pode interferir na economia e na perspectiva politica, 

significa de forma geral a democracia. 

Dentro do contexto do Liberalismo, a burguesia emergente lutava a favor 

de que o Estado era obrigado a proteger a vida, a propriedade privada e a 

liberdade. 

Neste aspecto, conforme Behring e Boschetti (2007) o modelo liberal 

emerge como uma ideologia a favor do sistema capitalista para adaptar o 

Estado ao surgimento do capitalismo, superando o modelo absolutista. Isto foi 

possivel devido o liberalismo ter introduzido dois importantes elementos para o 

desenvolvimento de uma sociedade, que foram o capitalismo e a democracia. 

Sendo assim, o auge desse modelo foi durante o seculo XIX, havendo 

entao uma facilidade de abertura dos mercados. Porem, no comego do seculo 

XX o liberalismo comecou a declinar de forma gradativa, com a queda da bolsa 

de valores de Nova York no ano de 1929. 

Vale ressaltar que se retrocedermos um pouco, podemos citar o que 

aconteceu na Russia em 1917, a chamada Revolucao Russa, a qual trouxe o 

socialismo como novo modelo alternativo estatal, e este permaneceu durante 

um longo tempo, porem tambem acabou. 

Ainda no seculo XX, por volta de 1985, o modelo liberal retomou sua 

importancia, porem sob a doutrina do neoliberalismo, que se tornou a doutrina 

ideologica hegemonica do periodo da globalizacao. Nesta perspectiva, o 
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neoliberalismo foi o resultado de pressoes externas e internas do mercado, 

sendo que a primeira pressao foi devido a estrutura do capitalismo 

internacional, o qual foi criado pelos Estados Unidos depois da Segunda 

Guerra Mundial. 

O Brasil so veio a realizar as privatizacoes, a dependencia de 

investimentos externos, a liberacao da economia para o mercado internacional, 

entre outras, apos algum tempo, ao passo que alguns paises sul americanos 

ja tinham iniciado. Tais medidas sao tipicas do modelo neoliberal, em que a 

economia nao esta livre, pois o Estado intervem enquanto agente regulador, 

estabelecendo as regras.1 

Como aponta Behring e Boschetti (2007), preocupado em conhecer a 

crise de 1929 popularmente conhecida como a Grande Depressao, da qual 

causou muitos desempregos, quedas do PIB (Produto Interno Bruto) e da 

producao das industrias, entre outras mazelas, se caracterizando como o pior 

periodo de recessao economica, o grande economista e teorico John Maynard 

Keynes (1883-1946), defendia a ideia de que deveria haver uma maior 

intervencao estatal na economia. 

Keynes rompia parcialmente com os principios liberais, afirmando que o 

Estado adotando a teoria Keinesiana, tomaria-se um produtor e regulador, o 

que nao quer dizer que descartaria o sistema capitalista ou a defesa da 

socializacao dos meios de producao. 

Neste contexto, surge o termo Welfare State, que traduzindo para a 

nossa lingua significa Estado de Bern Estar Social. Como enfatiza Pereira 

(2008), foi originado na Inglaterra, se constituindo como um modelo de 

intervencao estatal na economia de mercado, adotado depois da Segunda 

Guerra Mundial, nos principals paises europeus inclusive na Franca, ganhando 

um carater amenizador de conflitos e se responsabilizando por dar protecao e 

oferecer servigos publicos a populacao. 

Apesar de ter surgido na Inglaterra, o Welfare State se espalhou por 

varios paises, e conforme Medeiros (2001) no Brasil o Estado de Bern Estar 

1 Disponivel em: http://www.unicap.br/neal/artigos/Texto8AndreRegis.pdf, acessado em 19 

dejunho de 2013. 

http://www.unicap.br/neal/artigos/Texto8AndreRegis.pdf
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Social surge para regular aspectos referentes a organizagao dos trabalhadores 

assalariados no setor industrial. 

O Welfere State, segundo Behring e Boschetti (2007) possui tres 

elementos que marcam o topo das Politicas Sociais. O primeiro e o aumento do 

orgamento social nos paises europeus que faziam parte da OCDE 

(Organizagao para Cooperagao e Desenvolvimento Econdmico); o segundo 

eiemento e o crescimento da populagao idosa, devido ao crescimento nas 

despesas de saude e aposentadorias; e o terceiro e ultimo eiemento e o 

crescimento de programas sociais. 

Embora originado na Inglaterra, o termo Welfere State foi mais marcante 

na Franga, onde foi-lhe atribuido o nome de Estado Providencia, remetendo-se 

ao seculo XIX, como um Estado Providencial. 

Ao fazer referenda sobre o Estado de Providencia na Franga, Mota 

(2008) remete-se ao tao celebrado pensador social-democrata Pierre 

Rossanvallon, que publicou a obra "Nova questao social" (1998). 

Segundo o autor e necessario criar novas bases de solidariedade e 

redefinir novos direitos sociais, pois a crise no Estado Providencia afetou o 

modelo de protegao que vigorou ate meados dos anos de 1980. 

De acordo com Mota (2008), que embasou-se em Rossanvallon, os 

novos fenomenos que acontecem na sociedade francesa, indicativos das novas 

desigualdades sociais, nao estao se encaixando nas antigas formas de 

exploragao. A partir de entao, a sociedade sentiu-se obrigada a criar novas 

formas de insergao, reinventando a definigao do que e justo e equitativo, pois o 

aumento do desemprego, da violencia, das mas condutas e da pobreza em 

geral, sao responsaveis pela nova questao social que emerge. 

No contexto atual, como afirma Behring e Boschetti (2007) devido o 

surgimento dos novos fenomenos que acontecem, sobretudo no que diz 

respeito ao mundo do trabalho, foi introduzida no Brasil a partir de 1930 a 

Politica Social, da qual se deve em relagao ao trabalho, devido a cobertura de 

riscos de acidente nos servigos, sendo entao concedidos aposentadorias e 

pensoes, auxilio doenga e maternidade, auxilio a familia e ao desemprego. 

Neste contexto foi criado o Ministerio do Trabalho e mais tarde em 1932 a 

carteira de trabalho, concedendo a populagao, que tivesse esse documento, os 

direitos acima citados. 
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Em 1933 foi criado o lAPs (Instituto de Aposentadorias e Pensoes), que 

visava fazer cobertura da capacidade laborativa, bem como velhice, morte e 

doengas. Os beneficios do lAPs eram repassados de acordo com a 

contribuicao. 

Apesar de muitas politicas conquistadas foi no final dos anos 80 e inicio 

de anos 90 que elas sofreram uma reestruturagao devido ao processo de 

acumulagao capitalista, pois nesse periodo, as politicas foram sendo 

reordenadas e subordinadas a economia e ao neoliberalismo, virando entao 

programas sociais limitados e focalizados apenas para combater a pobreza. Ou 

seja, com essa reestruturacao, foi levado em consideracao apenas o fator 

economico, deixando de lado a realidade da demanda, nao se importando com 

as necessidades da populagao, visando apenas a economia (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2007). 

E necessario tambem deixar claro que a focalizacao de Politicas Sociais 

tambem diz respeito a necessidade do governo estabelecer prioridades de 

agoes, levando em conta a questao dos recursos disponiveis, pois quando se 

tern uma meta ou um foco, o trabalho se torna mais eficaz e rentavel. 

Neste aspecto, Farah (apud CLEMENTINO, 2006), afirma que a atuagao 

do Estado no final dos anos 80 e inicio dos anos 90 procurava trabalhar na 

perspectiva de quatro pontos, dentre eles estao a: descentralizagao e 

participagao; prioridades de agao; busca de novas formas de articulagao com a 

sociedade e o mercado; e por ultimo a introdugao de novas formas de gestae 

No entanto, podemos considerar um periodo desfavoravel para as 

Politicas Sociais, porque elas sempre estavam em segundo piano, sendo 

submissas ao capitalismo. Pois os gestores formulavam cada vez mais 

politicas bastante seletivas com o proposito de alienar a populagao, deixando-a 

dependente. 

Assim, sabemos que a Politica Social no Brasil esta dentro de um 

processo ambiguo, entre o Estado e a sociedade, se caracterizando pela pouca 

efetividade social e subordinagao a economia, obtendo um formato de politicas 

fragmentadas e na maioria delas eventuais, garantindo apenas um atendimento 

precario aos seus usuarios (YASBEK, 2007). 

A partir dessa discussao, entendemos que o processo de luta por 

implementagao de Politicas Sociais nao foi em vao, porem, estas vieram zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CB:I. ; v.: '• 
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sempre depois da economia, e assim obtiveram um carater de politicas 

bastante precarias. 

Como afirmam varios autores, estas politicas fragmentadas e seletivas, 

ao mesmo tempo que a Politica Social inclui a populagao necessitada, ela 

tambem exclui com o processo de seletividade e focalizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Trajetoria historica da Politica de Assistencia Social 

A construcao da Politica de Assistencia Social e fruto de muita luta da 

populagao, sobretudo da classe trabalhadora que acordou e comegou a 

reivindicar por politicas que os beneficiassem, principalmente a Politica de 

Assistencia Social. 

Nesse sentido, realizamos um sintetico percurso sobre o surgimento e a 

promulgagao dessa politica, que comega com o sistema capitalista, 

perpassando por algumas leis que foram criadas, ate chegar a Constituigao 

Federal Brasileira, a qual deixa bem claro que a Assistencia Social e uma 

politica originada para ajudar as pessoas que dela necessitar, assegurando 

pelo menos os "minimos sociais" para a sobrevivencia. Esse minimos sociais, 

refere-se a questao que para sobrevivermos dignamente precisamos de ter 

pelo menos as condigoes minimas, seja de um teto, vestes, alimentagao, e 

outros fatores que sem eles atualmente nao conseguiamos viver como 

cidadaos. 

Neste aspecto, a trajetoria da Politica de Assistencia Social perpassa um 

longo periodo, e tudo comega desde o seculo XIX com o sistema capitalista, 

que agravou as condigoes de vida de boa parte da populagao devido a 

exploragao da forga de trabalho, levando os operarios a reivindicarem por seus 

direitos. 

Sendo assim dentro da logica do capital, o trabalhador operario tern que 

estar sempre submisso ao capitalista, assumindo um carater mercantil, 

perdendo assim sua cidadania. (Behring e Boschetti, 2007). 

Seguindo o raciocinio das mesmas autoras, foi criado em 1940 a LBA 

(Legiao Brasileira de Assistencia), com o intuito de atender as familias dos 

envolvidos na Segunda Guerra Mundial, porem a cada dia essa instituigao vai 

perdendo esse carater assistencialista. Seguindo mais adiante, no ano de 1943 
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foi criado a CLT (Consolidacao das Leis Trabalhistas), regulamentando os 

direitos dos cidadaos. 

Nesse contexto da trajetoria da Politica de Assistencia Social, das mais 

variadas transformacoes, que ocorreram na decada de 1980, sobretudo, entre 

os anos 85 e 86, foi o suporte, reforcando os programas de carater 

emergenciais no ambito da suplementacao alimentar, da reforma agraria e do 

seguro-desemprego, na agenda do governo e a instituigao de grupos de 

trabalho e comissoes setoriais (BEHRING e BOSCHETTI, 2007). 

Com relacao ao legislativo houve portanto a promulgacao da nova 

Constituigao Federal em outubro de 1988. Percebe-se muitos progressos 

referentes a Politica de Assistencia Social no ambito da seguridade social, em 

que ampliou-se os direitos do cidadao, principalmente na area trabalhista. 

Dando prosseguimento, no que se refere a politica de seguridade social, 

a Constituigao Federal esclarece que esta foi criada para amparar e ajudar o 

individuo e seus familiares, assegurando pelo menos os minimos sociais. 

E uma politica composta por mais ties politicas, bem como: saude (que 

se constitui por servigos sem exigencia de contribuigao); previdencia (atraves 

de beneficios tendo um carater contributivo); e assistencia por beneficios e 

servigos (sendo nao universal, nao contributivo, porem restrita a populagao em 

situagao de vulnerabilidade). 

A Constituigao institui a assistencia social como politica publica 
e, portanto, como direito social, sob o princfpio da 
universalidade do acesso, com a finalidade de inserir a 
populagao no sistema de bem-estar brasileiro. Tern por 
pressuposto o reconhecimento publico da legitimidade das 
demandas de seus beneficiarios e usuarios, no contexto da 
assistencia social. Define-se, assim, como politica de protegao 
social, articulada, com as demais politicas de garantia dos 
direitos sociais (SIMOES, 2008, p. 185). 

A terceira politica da seguridade social, que e a assistencia, tern um 

carater de protegao social e foi regulamentada pela LOAS (Lei Organica da 

Assistencia Social), Lei N° 8.742, de 07 de dezembro de 1993. 

No ano de 1993 foi promulgada a LOAS que dispoe sobre a organizagao 

da assistencia social e outras determinagoes, a qual esclarece que a 

assistencia social e um direito do cidadao e dever do Estado. Ela e uma 
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Politica de Seguridade Social nao contributiva, que prove os minimos sociais, 

realizada atraves de agoes de iniciativa publica e da sociedade, para garantir o 

atendimento as necessidades basicas (BRASIL, MDS, 2010). 

Contudo inicia-se o processo de construcao da gestao publica e 

participativa da assistencia social atraves de conselhos deliberativos e 

paritarios nas esferas federais, estaduais e municipals. 

Assim, a LOAS determina que a assistencia social seja organizada em 

um sistema participativo e descentralizado, constituido pelo poder publico e 

tambem pela sociedade civil. A partir de entao, no ano de 2003 em Brasilia, 

ocorreu a IV Conferencia Nacional de Assistencia Social, e como fruto desta 

surgiu o SUAS (Sistema Unico da Assistencia Social). 

Neste contexto, podemos afirmar que aassistencia social e parte 

integrante do SUAS, que e um sistema descentralizado, democratico e 

participativo, que regula e organiza os servigos, projetos, programas e 

beneficios socio-assistenciais, continuados ou eventuais, executados por 

pessoas juridicas de direito publico integradas com iniciativas da sociedade 

civil. E ainda articula os recursos das tres esferas de governo para a execugao 

da Politica Nacional de Assistencia Social. 

De acordo com Simoes (2008), o SUAS (Sistema Unico da Assistencia 

Social) consolida definitivamente a PNAS (Politica Nacional de Assistencia 

Social), tendo como fungoes assistenciais: a protegao social da qual se divide 

em basica, que incide na familia, que embora esteja em situagao de 

vulnerabilidade os direitos nao foram violados; e especial a qual se divide em 

media complexidade em que os direitos ja foram violados, porem ainda 

mantem os vinculos familiares, e alta complexidade quando os direitos e os 

vinculos ja foram violados. 

A segunda fungao assistencial do SUAS e a vigilancia social que 

consiste no desenvolvimento da capacidade de diagnostico e de gestao 

assumida pela instituigao gestora para conhecer as familias que vivem em 

vulnerabilidade social. 

E como ultima fungao tem-se a defesa dos direitos socio assistenciais, 

operacionalizado pelo proprio SUAS. 
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O marco inicial da implantagao do SUAS, foi a NOB (Norma Operacional 

Basica), aprovada pelo Conselho Nacional de Assistencia Social, atraves da 

resolugao N° 130 de 15/07/2005 (SIMOES, 2008). 

Sendo assim, no ano de 1997 foi editada a NOB (Norma Operacional 

Basica) que conceitua o sistema descentralizado e participativo, amplia o 

ambito de competencia dos governos Federals, municipais e estaduais e institui 

a exigencia de Conselho, Fundo e Piano Municipal de Assistencia Social para o 

municipio ter o direito de receber recursos federais (NOB/SUAS, 1997). 

Ja em 1998 surge a nova edigao da NOB, nesta diferencia servigos, 

programas e projetos, ampliando as atribuigoes dos Conselhos de Assistencia 

Social e criando os espagos de negociacao e pactuacao - Comissoes 

Intergestoras Bipartite e Tripartite, que reunem representacoes municipais, 

estaduais e federais de assistencia social (NOB/SUAS, 1998). 

Esta nova edigao da NOB foi um grande avango para a assistencia 

social, no que diz respeito aos espagos de negociagao, pois nela efetiva-se um 

processo participativo e democratico visando a implementagao e consolidagao 

do SUAS (Sistema Unico de Assistencia Social) no Brasil. 

No que se refere ao ambito juridico-institucional, o SUAS procura 

operacionalizar uma politica de carater publico, descentralizado e tambem 

participativo, pois sua organizagao diz respeito a territorialidade da qual tenta 

superar a fragmentagao das agoes, alcangar a universalidade de cobertura dos 

servigos, possibilitar um planejamento mais real, monitorar a rede de 

articulagao dos servigos, e por fim vigiar as exclusoes, as quais estao 

presentes nos territorios de maior incidencia de vulnerabilidade e riscos sociais. 

Continuando o percurso historico, no ano de 2004, no governo de Luiz 

Inacio Lula da Silva foi criado o MDS (Ministerio do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome), com o proposito de promover a inclusao social, a 

alimentagao, a assistencia integral e uma renda minima as familias que vivem 

em situagao de miseria e pobreza. 

O MDS e um orgao que implementa varios programas e Politicas 

Publicas de desenvolvimento social. Como afirma Simoes (2008), a assistencia 

social se institucionaliza atraves deste Ministerio, pela Medida Provisoria (MP) 

N° 163, de 23/01/2004, fortalecendo a gestao compartilhada das Politicas de 

Assistencia Social e de transferencia condicionada de renda. 
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Para finalizar a discussao, a autora Yasbek (2007) afirma que a Politica 

de Assistencia Social se tomou o principal caminho para o Estado alcangar as 

classes menos favorecidas financeiramente. 

Esse caminho se faz atraves de uma serie de servigos e programas que 

beneficiam a populagao, tais como: programas de geragao de renda, 

profissionalizagao, de habitagao, de atendimento a criangas e adolescentes, de 

atendimento aos idosos, grupos de interagao, programas de transferencia de 

renda entre tantos outros. 

Trata-se de servigos diversificados, que focam na situagao da chamada 

linha de pobreza, a qual envolve um grande numero de familias, que buscam 

estes servigos para suprir as necessidades materiais basicas. Essas familias 

sao na maioria delas caracterizadas pela dependencia quase que exclusiva da 

intervengao do governo para sobreviver. 
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CAPITULO II 

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INSERIDO NA 

POLITICA DE PROTEGAO SOCIAL BASICA 

2.1 Protecao Social Basica 

Antes de entrarmos no assunto que envolve o CRAS (Centro de 

Referenda da Assistencia Social) do municipio de Cajazeiras, localizado no 

Sertao da Paraiba, faz-se necessario, realizarmos uma explanacao sobre a 

Protegao Social Basica, linha de atuacao da Assistencia Social, na qual o 

CRAS esta diretamente inserido. 

No Brasil, o Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 

entre outras atribuigoes e o responsavel pela gestao da Protegao Social 

Basica, que trabalha na perspectiva de prevenir riscos sociais por meio das 

potencialidades de cada individuo atendido, fortalecendo o vinculo com a 

familia. 

A Protegao Basica tambem se destina aos que estao vivendo em 

situagao de vulnerabilidade social devido a falta de recursos financeiros que os 

assolam. Sendo assim, a nomenclatura de vulnerabilidade e bastante citada no 

decorrer do trabalho, devido a assistencia social contemporanea entender que 

pobreza nao e somente a carencia de renda, mas envolve um leque de 

questoes sociais que assolam a populagao carente. Portanto, abaixo esta a 

definigao da palavra. 

A definigao de vulnerabilidade e risco social constitui novas 
expressoes para denominar e incluir uma multiplicidade de 
manifestagoes das desigualdades sociais, superando a nogao 
de pobreza como exclusivamente ausencia ou precariedade de 
renda, para ser compreendida como um fenomeno 
multidimensional e com diferentes modos de expressao. 
(TEIXEIRA, 2010, p. 287) 

Segundo o MDS (2013), a Protegao Social Basica focaliza diretamente 

seu trabalho nas pessoas que estao enfrentando a ausencia de renda, falta de 
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acesso aos servigos e beneficios publicos, fragilizacao dos vinculos familiares, 

entre outros. 

Seus servigos sao desenvolvidos diretamente pelo CRAS (Centro de 

Referenda da Assistencia Social), que objetiva a inclusao social nas Politicas 

Publicas, e em outros servigos, que sera abordado detalhadamente mais 

adiante. 

Nesta perspectiva, o MDS (Ministerio do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome), esta articulado em ties esferas de governo: municipal, 

estadual e federal, e sua estrategia de atuagao se organiza em dois ambitos: a 

Protegao Social Basica e a Protegao Social Especial. (MDS, 2013). 

Cabe aqui distinguir desde logo sobre essas duas protegoes: a basica e 

a especial. A comegar por esta ultima, a especial, que segundo Simoes (2008), 

esta distribuida em duas modalidades. Sao elas: de media e de alta 

complexidade, as quais na atuagao correspondem ao nivel de complexidade 

dos programas, projetos, beneficios e servigos oferecidos. 

A primeira citada acimazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a Protegao Social Basica que tern carater 

preventivo e incide sobre familias, seus membros e individuos, que estao em 

situagao de vulnerabilidade social, mas seus direitos ainda nao foram violados, 

ou seja, trabalha entre outras perspectivas a socializagao de informagoes, 

atraves de palestras, grupos com dialogos entre profissionais e participantes, 

entre outros. 

E de responsabilidade de todos as cidades brasileiras oferecerem a 

populagao a Protegao Social Basica, que objetiva fortalecer os vinculos 

familiares, interligando-os com a comunidade, a sociedade e o Estado, em tres 

dimensoes: vinculos legais, socio culturais e afetivo-relacionais (SIMOES, 

2008). 

Assim, na perspectiva de fortalecimento dos vinculos familiares e de 

convivencia comunitaria, e de fundamental importancia a inclusao social das 

familias no contexto comunitario. Pois segundo a Constituigao Federal de 1988, 

no Capitulo VII, do Artigo 226, paragrafo 4: "entende-se como entidade familiar 

a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes", ou 

seja, na existencia de vinculos de filiagao legal, de origem natural ou adotiva. 

A Politica de Assistencia Social enfatiza bastante nao somente o 

individuo, mas toda sua familia, portanto, perante situagoes de vulnerabilidade 



31 

e risco social das familias, faz-se necessario o amparo do Estado como 

tambem da sociedade. 

De acordo com a PNAS (Politica Nacional de Assistencia Social), os 

programas e projetos de Protegao Social Basica sao executados nao somente 

pelo Governo Federal, mas tambem pelos Estados e municipios, os quais se 

articulam dentro do Sistema Unico de Assistencia Social (SUAS), em que ja foi 

esclarecido no capitulo anterior. 

A PNAS (2004) aponta varios programas que a Protegao Social Basica 

trabalha, dentre eles, e o PAIF (Programa de Atengao Integral a Familia), onde 

e executado no CRAS, que mais adiante daremos uma maior enfase neste 

programa. 

Apos citar o PAIF, agora citaremos o BPC (Beneficio de Prestagao 

Continuada), que conforme a PNAS (2004) foi um direito estabelecido 

diretamente na Constituigao Federal, e constitui uma garantia de renda basica, 

no valor de um salario minimo, estando estabelecido na Constituigao e 

posteriormente regulamentado atraves da Lei Organica da Assistencia Social 

(LOAS). Este Beneficio e destinado as pessoas com 65 anos de idade ou mais, 

que nao possui meios de prove sua subsistencia e nem sua familia. 

Em seguida explanaremos sobre outro beneficio que a Protegao Basica 

trabalha, que sao os beneficios eventuais, os quais sao constituidos como 

provisoes gratuitas que visam cobrir determinadas necessidades temporarias 

em razao de contingencias relativas a situagoes de vulnerabilidades 

temporarias, a situagoes de desvantagem pessoal ou a ocorrencias de 

incertezas que representam perdas e danos (PNAS, 2004) 

Os beneficios eventuais tambem sao importantes dentro da perspectiva 

da assistencia social, e seria necessario que todos os municipios brasileiros 

trabalhassem com eles, pois a populagao carente precisa desses beneficios, 

mas infelizmente nem todos trabalham com ele, sobretudo as cidades 

pequenas, pois muitos gestores afirmam dar prejuizo aos municipios, visto que 

eles tambem sao financiados com recursos proprios. 

Simoes (2008) aponta que os servigos, beneficios, programas e projetos 

da rede de Protegao Social Basica, devem ser articulados com as demais 

politicas publicas locais de cada municipio, para que juntas possam garantir a 

sustentabilidade das agoes desenvolvidas, fortalecendo a promogao das 
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familias, seus membros e individuos atendidos, buscando sempre superar as 

condigoes de vulnerabilidade social. 

Alem da articulagao com as politicas locais, e necessario tambem a 

parceria com a Protegao Social Especial, conforme ja foi explicitado, para a 

efetivagao dos encaminhamentos necessarios. 

Em fim, a protegao social basica esta inserida na politica de Assistencia 

social, e atua diretamente por meio do CRAS (Centro de Referenda de 

Assistencia Social), o qual a partir de agora sera explanado com maior clareza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Centro de Referenda de Assistencia Social 

Depois de falar sobre Protegao Social Basica, enfatizaremos agora de 

maneira geral sobre o Centro de Referenda de Assistencia Social (CRAS), 

considerado popularmente a porta de entrada das familias carentes na 

Assistencia Social; logo apos, realizaremos uma caracterizagao do CRAS da 

cidade de Cajazeiras. 

De acordo com Simoes (2008), o CRAS e um equipamento estatal na 

maioria das vezes localizado em areas de vulnerabilidade social, que pode 

cobrir a protegao de ate 1.000 familias por ano, e tern a finalidade de organizar, 

coordenar e executar os servigos de Protegao Basica da politica assistencial. 

Esse centro deveria ser sempre localizado em lugares de muita 

concentragao de pobreza e vulnerabilidade social, porem na maioria das 

cidades de pequeno porte, eles se localizam no centro da cidade, para obter 

abrangincia em todos os bairros, para que todos os que necessitarem da 

assistencia possam buscar apoio e ajuda no CRAS. 

Seus destinatarios sao as familias, seus membros e individuos, 
em seu contexto comunitario, visando a orientagao e o convivio 
sociofamiliar e comunitario. Seu objetivo maior e potencializar a 
familia como unidade de referenda, fortalecendo seus vinculos 
internos e extemos de solidariedade, promovendo seus 
membros e possibilitando agoes intersetoriais que visem a 
sustentabilidade, de modo a romper o ciclo de reprodugao 
intergeracional da pobreza e evitar que as familias, seus 
membros e individuos tenham seus direitos violados, recaindo 
em situagoes de risco (SIMOES, 2008. p. 319) 
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0 CRAS nao atua apenas com uma unica faixa etaria, pelo contrario, ele 

trabalha com toda a familia, e nesta possuem membros que vao desde 

criangas ate anciaos, perpassando por todas as faixas etarias, incluindo 

deficientes, mulheres violentadas, entre outros publieos que estejam 

necessitando de assistencia de forma preventiva. 

Conforme enfatiza Teixeira (2010), o CRAS e formado por uma equipe 

de profissionais da Politica de Assistencia Social responsaveis pela 

implementagao e o funcionamento do Programa de Atencao Integral da Familia 

(PAIF), de servigos e projetos de protegao social basica. Estes profissionais 

sao denominados de "equipe de referenda do CRAS", os quais sao na maioria 

das vezes compostos por um assistente social e um psicologo. Em relagao ao 

numero de profissionais, estes vao depender do tamanho do municipio. 

Por exemplo, a cidade de Cajazeiras e considerada de porte medio com 

quase 60 mil habitantes, e no CRAS atua um psicologo e uma assistente 

social. 

No CRAS existe o Programa de Atengao Integral a Familia (PAIF), que 

de acordo com o MDS (2013), e um programa de carater continuado que 

procura trabalhar no fortalecimento de protegao das familias, prevenindo a 

ruptura de vinculos, promovendo o acesso aos direitos e contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida. 

O PAIF objetiva a protegao a familia, a prevengao da ruptura dos 

vinculos familiares e comunitarios, a promogao de incentivos a rendas, o 

acesso a beneficios, programas de transferencia de renda e servigos 

socioassistenciais, e por fim o apoio as familias que necessitam de serem 

trabalhadas individualmente atraves de escutas com os profissionais, as quais 

dizem respeito a uma conversa sigilosa entre o profissional e o usuario. 

Vale salientar que no MDS (2013), deixa claro que o publico alvo para 

receber atendimento do PAIF sao os beneficiarios de programas de 

transferencia de renda, a exemplo o Bolsa Familia, de beneficios assistenciais, 

alem, e claro, de pessoas com deficiencia e idosos que estao em situagoes de 

fragilidade. 

O Centro de Referenda de Assistencia Social (CRAS) trabalha no 

desenvolvimento das seguintes agoes, as quais citaremos agora e mais adiante 

explicaremos como funciona cada uma: fortalecimento de vinculos 
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intrafamiliares; fortalecimento da convivencia comunitaria; informacao, 

orientagao e encaminhamento; insergao nos servigos, programas, projetos e 

beneficios da rede de Protegao Social Basica e das demais Politicas Publicas e 

sociais (SIMOES, 2008). 

O fortalecimento de vinculos intrafamiliares refere-se a trabalhar o 

individuo no sentido de valorizar sua familia, te-la como base e fortaleza, para 

nao deixar enfraquecer a ligagao com as pessoas do mesmo sangue ou do 

mesmo teto. 

A segunda linha de agao que o CRAS trabalha e o fortalecimento da 

convivencia comunitaria, nesta os tecnicos do CRAS visam a questao de que 

as pessoas devem fortalecer o sentido de viver em comunidade, dando valor a 

reunioes comunitarias, palestras, festividades, datas comemorativas, em fim 

tudo que envolva viver em comunidade, dentro de sua cultura local. 

Agora explanaremos sobre informagao, orientagao e encaminhamento, 

os quais sao as agoes mais frequentes desenvolvidas nos CRAS's. Estas 

referem-se a questao de que as pessoas procuram o CRAS para saberem 

quais sao seus direitos, como funcionam, como recorrerem, a partir de entao os 

profissionais os orientam da maneira mais correta, e dependendo do caso ja 

realizam o encaminhamento. 

Por exemplo, se um individuo procura o CRAS devido seu filho ser 

dependente alcoolico, nesse instante o Assistente Social realiza a visita 

domiciliar, faz o cadastro na ficha de encaminhamento, entra em contato com a 

coordenagao do Centro de Atengao Psicossocial de drogadticios mais proximo 

da residencia para fazer com que o individuo frequente a instituigao e possa se 

livrar do vicio. 

A ultima agao citada que o CRAS trabalha e a insergao nos servigos, 

programas, projetos e beneficios da rede de Protegao Social Basica e das 

demais politicas publicas e sociais. Esta agao refere-se a questao de que se 

uma pessoa ou a familia esta necessitando de insergao em algumas das linhas 

de agoes da assistencia social e dever do tecnico do CRAS inseri-los, de 

acordo com a necessidade do individuo, se ele precisa de algum programa, ou 

de participar de algum servigo, ou projeto e ate mesmo de um beneficio, desde 

que atendam aos criterios de insergao estabelecidos em cada um deles. 
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Para finalizar essa discussao, o CRAS (Centro de Referenda de 

Assistencia Social), trabalha na perspectiva de diminuir a carencia material e 

psicologica das pessoas necessitadas, articulando uma serie de servigos 

publicos em varias areas, seja na saude, educacao, justiga, entre outras que 

em conjunto com o CRAS possam enfrentar o problema dos que precisam. 

Embora muitas pessoas nao tenham conhecimento do que seja e para 

que serve o CRAS, os profissionais da assistencia estao cada vez mais 

difundindo a proposta deste centro, que conforme ja foi citado so tern a 

melhorar a qualidade de vida da populagao carente. 

Apos mencionar sobre o Centro de Referenda de Assistencia Social, de 

maneira geral, agora daremos enfase ao CRAS da cidadede Cajazeiras, local 

onde foi realizado a nossa pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Centro de Referenda de Assistencia Social do municipio de 

Cajazeiras 

Antes de iniciar a discussao sobre o CRAS, faremos uma sintese 

historica sobre a fundagao do municipio de Cajazeiras, baseado em 

informagoes do IBGE (Instituto Brasileira de Geografia e Estatistica)2 que e um 

orgao a nivel nacional que realiza pesquisas para tragar o perfil do Brasil em 

todas as areas. 3 

Segundo o IBGE, Cajazeiras tern esse nome devido a grande 

quantidade de arvores chamadas cajazeiras, a partir de entao, de um sitio 

denominado "Cajazeiras", este passou a condigao de Distrito pela lei provincial 

n° 5, de 29-08-1859, subordinado ao municipio de Sousa. Mais tarde no ano de 

1876, foi elevada a condigao de cidade com a mesma denominagao. 

Situada no Sertao da Paraiba e sendo uma cidade de porte medio 

atualmente conforme o IBGE (2010), Cajazeiras possui uma populagao de um 

total de 58.446 habitantes, e uma area territorial de 565,899 Km. 

Na economia tem-se a agricultura, a pecuaria e sobretudo o comercio 

que e bem aquecido, pois Cajazeiras e tipificada como cidade polo, tendo 

varios outros municipios que acabam consumindo produtos de seu comercio, 

2Disponfvel em http://www.ibee.gov.br/cidadesat/index.php acessado em 24 de julho de 2013 

http://www.ibee.gov.br/cidadesat/index.php
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inclusive municipios dos Estados visinhos, como e o caso de Rio Grande do 

Norte e Ceara. 

Ao referir-se a equipamentos comunitarios conta-se com dois abrigos 

para idosos: Lucas Zorn e o Lar dos Idosos, no atendimento as pessoas 

portadoras de deficiencia tem-se a Escola Especial Francisco de Assis, sendo 

esta uma Organizagao Nao Governamental (ONG). 

Ao se tratar de saude, Cajazeiras possui duas unidades de atendimento 

a pacientes com transtornos mentais: o CAPS TM (Transtornos mentais em 

adultos) e o CAPS Ad (Especializados em drogadictos e viciados em 

substancias quimicas). Ha tambem o Hospital Regional e o Hospital Infantil. 

Alem destes, em Cajazeiras se encontram diversas clinicas medicas 

particulares, e diversas postos de saude, localizados estrategicamente nos 

bairros. 

Com relacao ao sistema educacional, de acordo com o INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), atraves de um Censo 

Educacional realizado em 2012, o municipio conta com 67 escolas de ensino 

fundamental e 10 escolas de ensino medio espalhadas entre a zona urbana e 

rural. O municipio e privilegiado, pois conta com um campus da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG/CFP) e do IFPB (Instituto Federal da 

Paraiba). Alem de outras unidades educacionais de ensino superior privadas. 

Apos ter realizado esta caracterizagao historica e geografica da cidade 

de Cajazeiras, agora falaremos sobre o Centro de Referenda de Assistencia 

Social (CRAS) do Bairro Sao Francisco. 

Antes de iniciarmos, e necessario esclarecer que na cidade existem dois 

CRAS, no entanto, explanaremos sobre o CRAS I como e popularmente 

chamado, o qual foi o primeiro a ser fundado na cidade. 

Assim, segundo a assistente social entrevistada, o Centro de Referenda 

de Assistencia Social (CRAS I) foi fundado em 01 de Janeiro de 2007, 

localizado na Rua: Radialista Almair Furtado, no bairro Sol Nascente, mas em 

decorrencia do local nao ser propicio, o CRAS mudou de endereco, para ficar 

mais proximo da comunidade vulneravel. 

Enquanto o centro passava por reformas, fechava-se uma parceria com 

a Unidade de Saude da Familia do bairro Sao Francisco, onde foi cedida 

provisoriamente uma sala para os atendimentos sociais. 



37 

Apos uns dias, foi reaberto a nova sede do CRAS, no dia 09 de Julho de 

2009, na Rua Vitoria Bezerra, no bairro Sao Francisco, localizado na zona sul 

da cidade de Cajazeiras - PB. 

Conforme ja explicitado anteriormente segundo o MDS (2013), o CRAS 

atua como a principal porta de entrada do SUAS (Sistema Unico de Assistencia 

Social), e e responsavel pela organizagao e oferta de servigos da Protegao 

Social Basica nas areas de vulnerabilidade e risco social. 

Assim, o centro possui a fungao de prestar servigo e execugao de 

programas socio-assistenciais, orientagoes, encaminhamentos, promover 

grupos e oficinas, palestras com profissionais do servigo social, psicologia, 

educagao, saude e justiga, entre outras fungoes, sempre trabalhando na 

perspectiva de fortalecimento de vinculos e contra a pobreza. 

Ainda conforme a assistente social, o CRAS do bairro Sao Francisco 

trabalha com a rede de articulagao intersetorial, atraves de encaminhamentos e 

solicitagoes. Essa rede compreende o SUAS (Sistema Onico de Assistencia 

Social), que envolve o proprio CRAS, o CREAS (Centro de Referenda da 

Assistencia Social), articulagao com o SUS (Sistema unico de Saude), 

envolvendo o PSF (Programa de Saude da Familia), o CAPSi (Centro de 

Atengao Psicossocial Infanto-Juvenil), o CAPS TM (Transtornos mentais em 

adultos) e o CAPS Ad (Especializados em drogadictos e viciados em 

substancias quimica), articulagao com as instituigoes educacionais, e por fim 

articulagao com o sistema de viabilizagao e garantia de direitos, bem como a 

Secretaria Municipal de Cidadania e Promogao Social e o Conselho Tutelar. 

Dessa forma, o CRAS nao trabalha de maneira isolada, pelo contrario 

faz parte de toda uma rede, com varias instituigoes locals gratuitas de diversas 

areas, com o objetivo de oferecer servigos de protegao integral as familias. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA TRABALHADA E ANALISE DOS DADOS 

3.1 Metodologia aplicada: historia oral 

Esta pesquisa teve como procedimento metodologico a historia oral, que 

se caracteriza como um metodo de suma importancia para um trabalho 

historiografico, pois o pesquisador necessita nao apenas de documentos 

escritos, como tambem de testemunhas dos acontecimentos para o 

desenvolvimento e enriquecimento do trabalho, afinal a oralidade tern por 

finalidade complementar a escrita. 

Segundo Alberti (apud Matos; Senna, 1989), podemos compreender 

esse metodo do trabalho com a historia oral como: 

Um metodo de pesquisa (historica, antropologica, 
sociologica,...) que privilegia a realizacao de entrevistas com 
pessoas que participaram de, ou testemunharam 
acontecimentos, conjunturas, visoes de mundo, como forma de 
se aproximar do objeto de estudo, Trata-se de estudar 
acontecimentos historicos, instituicoes, grupos sociais, 
categorias profissionais, movimentos, etc. (Alberti, apud Matos; 
Senna, 1989, p. 52) 

Esse tipo de metodologia acima citada, atraves de entrevistas e 

conversas, procura de certa maneira eternizar momentos e lembrancas das 

pessoas que eompartilham sua memoria e assim permitem que as futuras 

geracoes possam conhecer sobre o passado vivido, de uma forma mais 

enriquecedora. 

Cabe ressaltar que essa metodologia trabalhada abrange e valoriza a 

questao de que a historia oral recebe influencias de varias disciplinas, 

abrangendo o universo da psicologia, da psicanalise e da linguistica. Alem 

dessa mistura de disciplinas, tern tambem os fatores tradicionais e culturais 

que influenciam na historia oral. 

Assim, o assunto abordado vai a cada instante sendo mesclado, de 

acordo com cada sujeito entrevistado, dependendo do lugar onde ele esteja, da 
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linguagem, do nfvel de instrucao, enfim, depende da realidade de cada 

individuo. 

Nessa direcao, como cita Matos e Senna (2001) a metodologia de 

historia oral tern como eixo central a memoria das pessoas que procuram 

buscar atraves dela o passado vivido ou testemunhado. 

Essa busca de informacoes atraves da memoria e uma grande fonte de 

pesquisa para os academicos em geral e especificamente para os 

historiadores, pois nem tudo que aconteceu foi registrado em escritos, pelo 

contrario, muitas historias de fundamental importancia para a sociedade ainda 

nao possui registros, e e justamente atraves da memoria de pessoas que 

viveram ou testemunharam os momentos que os pesquisadores procuram esse 

metodo para que essas historias nao se percam no tempo. 

Ao falar sobre memoria, Halbwachs (1990), explica sobre memoria 

individual e memoria coletiva, as quais transformadas em linguagem 

constituem a metodologia utilizada nesta pesquisa, chamada historia oral. 

Conforme cita Halbwachs (1990), a memoria individual esta diretamente 

ligada a memoria coletiva. Assim ele descreve: 

Mas nossas lembrancas permanecem coletivas, e elas nos sao 
lembradas pelos outros, mesmo que se trate de 
acontecimentos nos quais so nos estivemos envolvidos, e com 
objetos que so nos vimos. E porque, em realidade nunca 
estivemos sos. Nao e necessario que outros homens estejam 
la, que se distingam materialmente de nos: porque temos 
sempre conosco e em uma quantidade de pessoas que nao se 
confundem. (HALBWACHS, 1990,p.25) 

Quando foi citado que a memoria individual e ligada a memoria coletiva, 

queria-se afirmar que se nos estivermos sozinhos em um determinado espago, 

estamos sozinhos apenas em materia, pois o ambiente esta carregado de 

coisas que nos remetem a lembrar de pessoas, e sao essas lembrancas que 

constituem a memoria coletiva. 

Para esclarecer essa questao utilizaremos o seguinte exemplo: no 

processo de construcao deste trabalho, quando estamos sozinhos diante das 

fontes de pesquisas, estamos so apenas em materia, pois nos remetemos a 

lembrar dos sujeitos pesquisados, do orientador desta pesquisa, dos 

professores no decorrer do curso, e de varios outros aspectos que envolva o 
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trabalho. Entao essas lembrancas vao constituir uma memoria coletiva, embora 

seja um acontecimento que apenas uma pessoa esteja vivendo, mas 

carregamos em nos uma serie de outros atores que nos lembram do 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Conforme Verena (2004), a historia oral possui uma grande vantagem, 

que e a questao do vivido, ou seja, quando se faz parte de uma experiencia 

historica, o passado torna-se mais atraente, mais solido, tornando-se entao 

algo que fascina, e esse fascinio torna a pesquisa mais prazerosa. 

De acordo com o autor acima citado, podemos destacar que a historia 

oral pode ser util em varios campos de pesquisa, entre eles temos: padroes de 

socializacao e de trajetorias, envolvendo ai pesquisas com individuos, grupos e 

profissoes; historia de instituigoes, de organismos privados ou publicos a fim de 

reconstruir a historia organizacional ou administrativa; e, por ultimo podemos 

enfatizar que essa metodologia pode ser aplicada em pesquisas de historias 

das experiencias, as quais possamos a compreender como pessoas ou grupos 

que viveram suas experiencias no passado. 

Sao varias as linhas de pesquisas que a historia oral compreende, mas 

citamos estas que sao as que mais se aproximam do nosso objeto de trabalho, 

que abrange pessoas, grupos, instituigoes e profissoes. 

Seguindo essa linha de pensamento, o nosso trabalho realizou uma 

pesquisa historiografica com pessoas que atraves de suas lembrangas foram 

contribuindo para a construgao do objeto de pesquisa. E claro que a pesquisa 

foi fundamentada tambem em registros escritos e posteriormente foi realizado a 

metodologia de historia oral com os profissionais do Centro de Referenda de 

Assistencia Social do bairro Sao Francisco de Cajazeiras. 

Para finalizar, ao nosso ver alem de prazerosa, a historia oral e uma 

fonte de extrema importancia para um trabalho historiografico, pois alem das 

informagoes colhidas atraves do roteiro de perguntas, podemos tambem 

observar outros fatores, tais como: comportamento, torn da voz, demonstragao 

de emogoes, gestos, entre outros, que acabam enriquecendo a pesquisa. 
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3.2 Local izagao, abrangencia , estrutura e a c o e s do C R A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir de agora iremos descrever nossa pesquisa de historia oral, 

realizada no CRAS (Centro de Referenda de Assistencia Social) da cidade de 

Cajazeiras, de maneira a conhecer sua atuacao nas famfl ias assistidas. Assim, 

inicialmente iremos identificar os sujeitos de nossa pesquisa, realizando uma 

pequena caracterizacao dos entrevistados 

O universo desta pesquisa se deu com a equipe de re ferenda do CRAS 

que compreende uma assistente social e uma psicologa, e no que diz respeito 

ao perfil, todas possuem curso superior, sao do sexo feminino e consideradas 

jovens com faixa etaria entre 25 e 35 anos. 

Como o nosso trabalho enfoca a teoria e a pratica, entao achamos 

pertinente sempre que necessario destacar o que os documentos, bem como 

normas, leis, carti lhas, entre outros, exigem com o que e feito na realidade. 

O Centro de Referenda da cidade de Cajazeiras se localiza no Bairro 

Sao Francisco, em urn local de boa visibil idade, no entanto segundo uma 

assistente social do o seu trabalho nao se limita apenas a esse bairro, mas se 

estende a atender mais cinco bairros, sao eles: Capoeiras, Remedios, Alto da 

Bela Vista, Santo Antonio e Agrovi la, ao todo somam seis bairros. 

Foto recortada do programa Google Maps, do site: https://maps.qooqle.com.br/ 
Legenda: A lista na cor amarela e a rua onde o CRAS esta localizado, e o ponto circulado e o 

p r 6 a i o a o C R A S 

https://maps.qooqle.com.br/
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Sendo assim, segundo a NOB-SUAS (Norma Operacional Basica do 

Suas) o ideal e que o CRAS seja instalado, prioritariamente, em bairros de uma 

alta concentracao de famfl ias com renda per capita mensal de ate 14 salario 

minimo. 

Nesta perspectiva, o bairro Sao Francisco esta de acordo com os 

padroes exigidos na norma, pois e uma localidade bastante carente, tanto na 

questao f inanceira como em servicos comunitarios. 

Foto particular da Rua Vrtoria Bezerra, Bairro Sao Francisco, onde se localiza o CRAS. 

Para a implantagao do centro, a Secretaria Nacional de Assistencia 

Social publicou no ano de 2009 uma carti lha com orientacoes tecnicas de como 

fundar e colocar em funcionamento, a partir de entao, cada municipio tern urn 

norte de como fundar o CRAS. 

Nesta carti lha, podemos encontrar sobre as Funcoes do CRAS, 

processo de implantagao e organizacao do trabalho, estrutura, per iodo de 

funcionamento, equipe de referenda, entre outras questoes que dizem respeito 

ao funcionamento da instituigao. 
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De acordo com a assistente social, a estrutura ffsica do centro e 

composta por uma sala de atendimento individual da psicologa e uma outra 

sala para os assistentes sociais, uma recepcao, dois banheiros, uma 

brinquedoteca, uma cozinha e uma dispensa, somando ao todo oito comodos. 

Foto particular do Centro de Referenda de Assistencia Social (CRAS). 

Sendo assim, consta na cartilha que para implantar urn CRAS e 

necessario dispor dos seguintes espacos: recepgao, sala de atendimento, sala 

de uso coletivo, sala administrativa, copa e banheiros. 

No que se refere aos funcionarios, o Centro de Referenda da 

Assistencia Social do Bairro Sao Francisco atualmente conta com duas 

assistentes sociais, uma psicologa, uma coordenadora que tern como formacao 

a fisioterapia, uma pedagoga, dois vigilantes, uma recepcionista, uma auxil iar 

de servigos gerais, e uma instrutora de cursos, total izando dez funcionarios 

para atender a demanda de seis bairros e mais outros que da assistencia 

necessitarem. 

Vale ressaltar que todos eles sao contratados, ou seja, sao profissionais 

rotatorios e essa rotatividade muitas vezes acaba prejudicando os projetos do 

centro, uma vez que quando se comega a desenvolver urn t ipo de atividade 
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com o publico, e a gestao municipal e substituida e os profissionais tambem 

sao trocados e essa troca as vezes acaba interrompendo as atividades e 

prejudicando o andamento dos trabalhos. 

Ao indagarmos sobre as acoes que o CRAS desenvolve, recebemos a 

informacao de que as acoes mais frequentes do centro se resumem em 

encaminhamentos para a rede de articulacao intersetorial, visitas domicil iares, 

quando solicitadas, de acordo com as demandas, formacao de grupos e 

oficinas. Atualmente o CRAS esta trabalhando com quatro grupos, urn de 

criancas, urn de mulheres, outro de idosos e urn de pessoas LGBT (lesbicas, 

gays, bissexuais e transexuais). 

Esses grupos sao de fundamental importancia, pois neles sao 

trabalhadas palestras tematicas, oficinas para a geracao de renda, dinamicas 

interativas, passeios, comemoracao de datas festivas para o resgate da cultura, 

entre outras atividades. 

No caso do centro citado, segundo a assistente social, no grupo de 

criancas faz-se um trabalho educativo com a pedagoga, a qual trabalha com 

ensino, jogos educativos, entre outras metodologias. No grupo de mulheres a 

instrutora de cursos esta trabalhando com oficinas, atualmente estao 

desenvolvendo uma oficina de bordado em ponto cruz. Ja no grupo de idosos 

sao realizadas palestras, datas comemorat ivas e atividades interativas. E no de 

LGBT (lesbicas, gays, bissexuais, e transexuais) e distr ibuido preservatives, 

conversas sobre exclusao, preconceito perante a sociedade, entre outras 

questoes que assolam esses grupos de pessoas. 

Neste aspecto, como aponta Simoes (2008), o CRAS trabalha no 

desenvolvimento de fortalecimento de vinculos intrafamiliares, fortalecimento 

da convivencia comunitaria, informacao, orientacao e encaminhamento, 

insergao nos servigos, programas, projetos e beneficios da rede de protecao 

social basica e das demais polit icas publicas e sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 O ass is tente soc ia l 

Nossa pesquisa foi direcionada principalmente as assistentes sociais e a 

psicologa do CRAS do bairro Sao Francisco. Sob a metodologia de historia 
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oral realizamos varias perguntas sobre o centro e sobre a fungao dos 

profissionais enquanto inseridos dentro do CRAS. 

Para complementar, a nivel de curiosidade e tambem de 

enriquecimento, real izamos tambem uma pesquisa urn pouco informal com urn 

participante que compoe urn dos grupos que o CRAS trabalha, mais a frente 

iremos detalhar essa questao. Agora daremos enfase ao trabalho do assistente 

social no CRAS. 

A assistente social entrevistada demonstrou simpatia e atengao com o 

nosso trabalho, respondendo as indagacoes bem a vontade, contribuindo muito 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

Segundo ela, como o CRAS faz parte da atengao social basica, a fungao 

do assistente social e assistir as famil ias necessitadas: "nossa fungao e fazer 

as visitas domicil iares, encaminhamentos para os setores de acordo com a 

demanda, e em parceria com a Secretaria de Promogao Social do municipio 

fornecemos a assistencia minima que essas famil ias necessi tam, como sexta 

basica, aluguel social, medicamento, entre o u t r o s " 4 

Ao falar sobre encaminhamento para os setores fazemos referenda ao 

que chamamos de rede de articulagao intersetorial, e sobre essa questao, a 

cartilha com orientagoes tecnicas do CRAS (2009), pressupoe que a promogao 

da articulagao intersetorial depende de uma agao del iberada, envolvendo a 

ideia de conexao, vinculo, parcerias, interdependencia de servigos, respeito a 

diversidade e as particularidades de cada setor. 

Foi indagado uma questao bastante pessoal, mas que de certa maneira 

interfere no trabalho do profissional dentro da instituigao. Desta maneira 

perguntamos se a profissional gosta de desenvolver a fungao de assistente 

social e se a mesma se envolve com as historias das famil ias atendidas pelo 

CRAS. 

Para responder essa indagagao a profissional sentiu-se bastante a 

vontade e nao teve receio de responder que gostava de atuar como assistente 

social, pois e uma profissao "muito boa": " me envolvo com as historias na 

medida do possivel, porque a gente ve que a demanda que atendemos sao 

pessoas muito carentes e nao podemos ter esse sentimento de piedade nem 

4

 Entrevista cedida no dia 16 de Agosto de 2013, pela assistente social M aria (nome fict i'cio). 
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de assistencial ismo; pelo contrario temos que visar o lado humano reintegrando 

na sociedade da melhor maneira possivel", af irmou a entrevistada. 

Quando realizamos essa indagacao pessoal, queremos mostrar que o 

trabalhar com amor e o trabalhar apenas pela remuneracao tern muita 

diferenca no cotidiano do profissional, pois quando gostamos do que fazemos 

os resultados sao mais positivos e menos cansativos para o profissional, e 

quando trabalhamos sem gostar apenas pelo salario, o dia a dia do profissional 

fica mais desgastante e muitas vezes acaba afetando o resultado do trabalho. 

Com relagao se a profissional se envolve com as historias das 

demandas, queremos mostrar que por mais que exista uma palavra chamada 

"etica" e outra "neutralidade", sabemos que sao seres humanos e estao lidando 

com outros humanos. 

Entao no processo de construgao de relatorios e preenchimento de 

fichas e necessario se comportar de maneira imparcial, porem e praticamente 

impossivel chegar a uma residencia com uma famil ia que esteja passando por 

muitas dif iculdades em educacao, saude, desemprego, drogas, prostituigao e 

nao acabar de alguma forma se envolvendo emocionalmente, sobretudo 

quando o profissional termina o expediente de trabalho. 

Seguimos com a nossa entrevista e perguntamos a nossa entrevistada 

que embora ela trabalhe no CRAS, ela realmente acredita que o que e 

colocado na teoria e realmente feito na pratica. 

Ass im, t ivemos a seguinte resposta: 

Dentro de suas possibilidades sim. Porque ele busca reintegrar 

o individuo que se encontra em vulnerabilidade social a 

sociedade e disponibilizar os recursos da atencao basica o que 

e uma assistencia previa para amenizar a situacsio de 

precariedade daquele momento. 

Nesse sentido, a assistente social fez referenda a questao de que 

muitas vezes as pessoas querem que o CRAS faca "milagres", e nao e 

exatamente assim, pois tudo vai depender do fator burocratico, da 

territorializacao, e tambem dos recursos disponibil izados. 

Sendo assim, a fungao do assistente social do CRAS e de fundamental 

importancia, pois se torna urn profissional que faz uma ponte entre a sociedade 
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e o governo, ou seja, faz a ligagao entre o poder publico e a sociedade 

necessitada das Polit icas Publicas. 

Contudo, vale ressaltar, que ao procurarmos a outra profissional da 

mesma categoria citada, nao foi possivel entrevista-la, devido ao tempo. 

Segundo ela, o tempo de sua agenda estava bastante "corrido", portanto nao 

foi disponibil izado oportunidade para que nos possamos realizar a entrevista. 

E importante destacar que trabalhar com historia oral e muito prazeroso 

e interessante, porem e uma metodologia que nao sao apenas "flores", pois 

tambem existem "espinhos" ou seja, nao e algo que depende apenas do 

pesquisador, pelo contrario, como existem outras pessoas envolvidas que sao 

os pesquisados, e necessario que saibamos respeitar e compreender as 

decisoes deles. 

3.2.2 O p s i c o l o g o 

Conforme ja citado alem da assistente social, pesquisamos tambem a 

psicologa, com a mesma metodologia de historia oral, e com algumas 

indagagoes pessoais no que dizem respeito ao profissional. 

Primeiramente e importante destacar a sensibi l idade do profissional 

pesquisado, e sua atengao com o nosso trabalho, fatores que nos alegram e 

motivam a pesquisa. 

Esse ambiente agradavel nos deixou mais a vontade, para dar 

continuidade a pesquisa, sendo assim, a primeira indagagao realizada a 

psicologa foi referente a fungao dela dentro do CRAS. 

Demonstrando seguranga a psicologa afirmou que seu trabalho entra 

nos atendimentos individuals, de grupos, nas orientagoes as famil ias, nas 

visitas domicil iares juntamente com a assistente social e nos grupos de 

convivencia que o CRAS trabalha, que conforme citado sao os grupos de 

criangas, mulheres, idosos e LGBT atraves de palestras. 

Sabemos que o psicologo e urn profissional que trabalha o estudo do 

comportamento humano e tambem dos processos mentais. E e esse 

profissional que o governo disponibiliza no CRAS gratuitamente para a 

populagao que esta em situagao de vulnerabil idade, pois essa condigao muitas 

vezes acaba afetando o comportamento das pessoas. 
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Uma outra indagacao realizada refere-se ao fato da psicologa gostar de 

exercer a sua fungao e se a mesma durante o processo de atendimento acaba 

se envolvendo com as demandas. Para responder, a profissional af irmou: 

"Gosto sim. Tenho quatro meses que estou atuando no CRAS, estou gostando 

da experiencia, antes eu estava no CAPS infantil". Entrevista cedida pela 

psicologa Ana (nome ficticio) no dia 19 de Agosto de 2013. 

Com relagao ao envolvimento, ela afirmou que se envolve ate certo 

ponto, pois quando sai do trabalho ela nao fica pensando nas historias que ela 

atende, afinal sao tantos casos que nao tern condicoes psicologicas de ficar 

pensando em todos os atendimentos. 

Podemos perceber que o psicologo de uma certa forma ja possui uma 

preparagao para nao se envolver com as historias das famil ias, afinal como urn 

profissional que estuda a mental idade e o comportamento ele mesmo nao pode 

se deixar levar pelas dif iculdades dos outros. 

Por exemplo, segundo a psicologa, neste ano de 2013, de Janeiro a 

agosto, foram atendidas o total de 190 famil ias. Entao se a profissional for se 

deixar envolver pessoalmente com todas essas demandas certamente quern 

precisara de urn atendimento psicologico sera a propria psicologa do CRAS. 

Cont inuamos a nossa pesquisa, e indagamos se a proposta que e feita 

na teoria com relagao as agoes do CRAS e praticado na pratica, e a 

entrevistada foi bem clara com sua resposta primeiramente se resumiu na 

palavra "nao". 

Depois ela complementou que o CRAS as vezes deixa a desejar, 

principalmente com relagao as oficinas de geragao de renda que sao 

oferecidas, pois la sao ensinados para os usuarios tecnicas de como exercer 

algum trabalho, tais como ponto cruz, doces caseiros, entre outros, para que 

quando o usuario deixar de frequentar o CRAS ele possa exercer alguma 

fungao na sociedade e possa ganhar sua propria renda, nao dependendo 

apenas de programas de auxilio do governo. 

E pensando nisso a psicologa afirmou que muitos saem das oficinas e 

mesmo assim nao conseguem montar seu ponto de trabalho ou conseguir 

trabalho em outras empresas, portanto o CRAS e falho nesse aspecto. 

Inclusive muitos que nao conhecem a proposta do CRAS acham que e 

apenas uma instituigao para oferecer emprego aos profissionais, porem urn de 



49 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

seus principios e justamente esse o de proporcionar a populagao atendida uma 

fonte geradora de renda e nao dependa exclusivamente de programas e 

beneficios de auxil ios. 

Ass im, concluimos que tanto o assistente social como a psicologa 

compoem uma equipe de tecnicos que cada urn, em sua fungao, t rabalham na 

perspectiva de insercao do individuo que esta precisando dos servigos do 

CRAS, servigos estes que estao voltados sempre para a populagao que vive 

em vulnerabil idade social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.3 O s usuar ios 

O publico que a unidade estatal atende e bastante carente, nao somente 

na area f inanceira, mas tambem em outros fatores, como por exemplo, carente 

em educagao, emprego, moradia, entre tantos outros. 

Vale ressaltar que a maioria das famil ias atendidas sao beneficiarias do 

PBF (Programa Bolsa Famil ia), que segundo o MDS (2013), e urn programa de 

transferencia direta de renda que beneficia famil ias em situagao de pobreza e 

de extrema pobreza, que possui renda familiar per capita inferior a R$ 70 

mensais. 

Durante a nossa entrevista com a assistente social realizada no CRAS, 

t ivemos o prazer de nos encontrar com alguns idosos que fazem parte do 

grupo, o qual estava prestes a acontecer a reuniao. Na ocasiao entrevistamos 

informalmente uma participante de 78 anos de idade, a fim de conhecer o lado 

do individuo assistido. 

Primeiramente, f izemos a nossa identificagao, e de maneira bastante 

tranquila a senhora respondeu as nossas indagagoes, se mostrando que de 

alguma forma estava contribuindo para o trabalho. 

Calmamente, a idosa afirmou que e aposentada e viuva, reside em uma 

casa alugada no bairro Sao Francisco, e ja faz parte do grupo de idosos ha 

sete anos. 

Ao indagarmos sobre o que mudou na vida antes e depois dela participar 

do grupo, ela disse que mudou muita coisa, a comegar pela auto estima que 

aumentou, e depois pela sensagao de nao esta excluida da sociedade, ou seja, 
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tern alguem que se preocupa com esse tipo de populagao. Cont inuamos a 

nossa conversa e ela disse "adoro aqui, aqui e muito bom, estou feliz". 

Sabemos que a populagao idosa e urn tipo de usuario do CRAS bastante 

delicado, pois a maioria deles se sentem excluido da sociedade por ja estarem 

em uma idade que nao conseguem ter tanta forga e equil ibrio como os jovens, 

nao conseguem ter tanto raciocinio, entre outras questoes que os acabam 

limitando. Neste contexto, Bosi resume claramente essa questao, af irmando 

que "O velho nao tern armas. Nos e que temos que lutar por ele". 

Ao ser indagada se alem do grupo ela utiliza outro servigo do CRAS, ela 

respondeu "nao, participo apenas do grupo, sou aposentada e mesmo no 

aperto, da pra sobreviver sem outra ajuda do CRAS". 

Alem de grupos de convivencia o CRAS tambem oferece outros 

servigos, como encaminhamento e visitas domicil iares, no entanto, conforme a 

senhora afirmou ela participa apenas do grupo de idosos, e ao participar de la, 

ela ja possui muitos beneficios, tais como: informagoes, comemoragao de 

datas festivas, dinamicas interativas, passeios e outras atividades que acabam 

contribuindo para que o idoso possa ter uma melhor qual idade de vida e seja 

incluido na sociedade. 

Entao, durante a conversa com a idosa podemos perceber o grau de 

satisfagao, por ter urn servigo perto de casa, gratuitamente que tambem 

direciona seus servigos aos idosos. 

Nesse sentido, as agoes com os usuarios do CRAS sao trabalhadas a 

partir da perspectiva socio-educativa, no sentido de trabalhar o fortalecimento 

da cidadania e fazer com seus direitos sejam usufruidos. 
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C O N S I D E R A C O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O processo de construgao e implementacao das Polit icas Publicas 

voltadas para as classes menos favorecidas, perpassou um periodo de muitas 

lutas e reivindicacoes populares, que gritavam por polit icas governamentais de 

protecao e assistencia a populagao carente por parte do governo. 

Nesse processo, o surgimento das Politicas Publicas no Brasil, que se 

deu no ano de 1980 durante o periodo ditatorial, t inha como eixo a 

centralizacao decisoria e financeira na esfera federal, ou seja, os Estados e 

municipios t inham o papel de apenas executar as ideias formuladas pelo 

governo federal. 

Nesse contexto, em 1985 e 1986 surgiu varios programas de 

direcionados para suplementacao alimentar, reforma agraria e seguro-

desemprego. Ja no que se refere a questao legislativa, em 1988 houve a 

promulgacao da nova Constituigao Federal, que simbolizou um grande avanco, 

sobretudo no que diz respeito a Politica de Assistencia Social, no ambito da 

seguridade social, ampliando os direitos principalmente na area trabalhista. 

Seguindo a trajetoria, no ano de 1993 t ivemos um grande progresso com 

a promulgagao da LOAS (Lei Organica da Assistencia Social), a qual dispoe a 

respeito a organizagao da assistencia social e outras determinagoes, 

esclarecendo que ela e um direito do cidadao e dever do Estado, e tambem 

uma politica de seguridade social nao contributiva, que prove pelo menos os 

minimos sociais. 

Mais tarde no ano de 2003, surge o SUAS (Sistema Unico da 

Assistencia Social), que e um sistema descentral izado, democrat ico e 

part icipative regulando e organizando os servigos, projetos, programas e 

beneficios socioassistenciais, continuados ou eventual. 

Apesar desses avangos, que foram bastante significativos na area, e 

necessario citar que a Politica de Assistencia Social e uma politica nova, e seu 

processo de afirmagao ainda esta caminhado, portanto, ainda falta muito para 

que seja mais eficaz, como por exemplo: mais recursos, mais profissionais, 

mais capacitagao, mais projetos, entre tantos outros fatores. 
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Ao longo do trabalho citamos sobre a Protecao Social Basica, na qual o 

CRAS (Centro de Referenda de Assistencia Social) esta inserido, pois e uma 

protecao de carater prevent ive ou seja, trabalha no sentido de prevenir 

problemas sociais, como por exemplo, palestras e oficinas sobre drogas que 

procuram retirar jovens das ruas ou mesmo do ocio, e trabalhar na perspectiva 

de que esses jovens nao entrem no mundo das drogas, atraves de 

conscientizagao e ocupacao com atividades, assim, nao sobra tempo para 

pensar em drogas. 

De acordo com o MDS (2013), a Protecao Basica e executada por meio 

de varias unidades publicas estatais, dentre elas esta o CRAS, que tern como 

fungao social a atengao basica aos beneficiarios. Ass im, e uma protecao que 

incide sobre famil ias, seus membros e individuos, que estao em situagao de 

vulnerabil idade social, mas seus direitos ainda nao foram violados. 

E o CRAS procura justamente isso, buscar meios de fazer com que os 

individuos nao tenham seus direitos violados, atraves de muitos caminhos, 

sobretudo por meio de socializagao de informacao, ou seja, quando o individuo 

e alertado sobre algo, logo ele, fica esperto e nao deixa que passem por cima 

de seus direitos. 

Nesta perspectiva, de acordo com a pesquisa realizada, ressaltamos 

que o CRAS de Cajazeiras conta com uma rede de articulagao intersetorial, a 

qual constata que o centro nao trabalha isolado, pelo contrario trabalha 

articulado com varios setores locais, que abrange a saude, a educagao, a 

justiga, e outras areas. 

Dessa forma, quando nao compete ao CRAS realizar uma determinada 

agao, ele logo encaminha o usuario a uma instituigao que faz parte da rede, por 

exemplo, se um usuario procura o CRAS para um beneficio eventual de um 

aluguel de casa, a equipe realiza uma visita domicil iar ao usuario que tenha 

solicitado, depois faz o relatorio social baseado nas informagoes e na 

observagao e encaminha para o setor de beneficios da Secretaria de 

Promogao Social da cidade de Cajazeiras. Esse setor que e responsavel por 

esse beneficio e nao o CRAS, que tern o papel nessa situagao de realizar os 

procedimentos acima citados e de encaminhar. 

Inclusive vale destacar que o encaminhamento, e uma das principais 

agoes que CRAS realiza. 
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Para finalizar, de acordo com a pesquisa realizada, destacamos que 

apesar das dif iculdades, o CRAS trabalha no caminho de melhorar e oferecer 

uma qualidade de vida a populagao assistida. Mesmo, com os inumeras 

problemas que assombram essas instituigoes publicas, que lidam com pessoas 

carentes nao somente em recursos materials, mas tambem carentes em 

educagao, saude, emocionalmente, entre outros. 

Com relagao a teoria e a pratica, sabemos que existe sim um 

distanciamento entre o que colocado na teoria e o que e feito na pratica, mas 

esse distanciamento esta sendo aos poucos diminuido, afinal gradat ivamente a 

assistencia social e suas vertentes estao se f irmando e buscando seu espago 

na sociedade, espago tanto de reconhecimento como de recursos f inanceiros 

para que a politica possa atuar com uma maior abrangencia. 
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C A R T A D E A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prezada Senhora, venho por meio desta, apresentar a aluna SAMARA 

GONCALVES S ANT ANA (RG 3048141 SSP/PB), aluna matriculada no Curso de 

Licenciatura Plena de Historia da UFCG (MAT. 2072302011), em fase de elaboracao de 

sua monografia de Conclusao de Curso intitulada: "O CRAS e as politicas publicas no 

Alto Sertao Paraibano: entre projetos e praticas (Santa Helena e Cajazeiras, 1990-

2010)". 

Solicito a Vossa Senhoria o livre acesso da referida aluna para conhecer o espaco fisico 

do Centro, assim como possibilitar entrevistas aos seus funcionarios e familias 

assistidas. 

Desde ja agradeijo sua compreensao e apoio para o desenvolvimento da referida 

pesquisa. 

Att., 

Cajazeiras, 09 de agosto de 2013 
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C A R T A de C E S S A O para E N T R E V I S T A 

Prezada Senhora, eu, SAMARA G O N C A L V E S SANTANA (RG 3048141 SSP/PB), 

aluna matriculada no Curso de Licenciatura Plena de Historia da UFCG (MAT. 

2072302011), em fase de elaboracao de monografia de Conclusao de Curso intitulada: 

"O CRAS e as politicas publicas no Alto Sertao Paraibano: entre projetos e praticas 

(Santa Helena e Cajazeiras, 1990-2010)", desejo que Vossa Senhoria ceda os direitos 

autorais de minha entrevista gravada em (DATA) para 

que possa usa-las integralmente ou em partes, sem restricoes de prazos ou citacoes, 

desde a presente data. 

(entrevistado) 

(entrevistador) 

de 2013 


