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           RESUMO 

Diante da complexidade do fenômeno da violência e da violação de direitos 
manifestados em ambientes familiares, e dada a centralidade da família na política 
social, esta dissertação  buscou compreender o contexto   das medidas protetivas e 
sua efetividade, tomando por objeto de estudo um dispositivo social especializado 
localizado no interior de São Paulo. Partindo do pensamento sistêmico e do 
pressuposto de que as políticas públicas possuem força motriz para a amenização de 
problemas públicos, os conteúdos levantados apresentam de forma panorâmica  a 
trajetória da política de assistência social, o trabalho com famílias, a violência e suas 
nuances, os aspectos humanos do desenvolvimento e as contribuições do 
pensamento sistêmico. As medidas protetivas visam à garantia de direitos e à 
condição de cidadania, aspectos essenciais para o desenvolvimento como liberdade, 
pois o que as pessoas conseguem realizar é influenciado pelas oportunidades sociais, 
sendo   a  autonomia  fundamental para o processo de mudança e desenvolvimento. 
As políticas públicas, na prática, deixam lacunas, tanto institucionais quanto em 
relação aos atores implicados em suas diferentes fases, o que justifica a abordagem 
de natureza qualitativa adotada nesta pesquisa de bases bibliográfica, documental e 
prática . As entrevistas abertas semi-estruturadas criaram espaço de escuta das vozes 
de gestores, executores envolvidos direta e indiretamente nos serviços 
socioassistenciais devido à intersetoriedade das políticas. As perguntas foram 
apresentadas e discutidas em três blocos que permitem a compreensão da realidade, 
os avanços e os retrocessos da política protetiva e o cenário desejável. Dessa 
maneira, dentre os resultados colhidos, destacam-se alguns avanços como: a inclusão 
dos idosos nos serviços socioassistenciais, a aprovação de lei Municipal que apoia as 
famílias de origem em seus cuidados com idosos, a chegada de um software que visa 
a integrar as informações relativas aos atendimentos permitindo melhor qualidade no 
atendimento em nível territorial. Há também relatos de amenização de situações de 
violências/violações de direitos. Entretanto, no que concerne às deficiências desta 
política implementada, os dados revelaram  que há uma demanda reprimida, falta de 
recursos físicos, cortes financeiros, necessidade de aumento de equipe, limitações 
interventivas com jovens por conflitos de interesses em relação aos recursos 
disponibilizados, além de dificuldades associadas à crise mundial pandêmica 
ocasionada pela COVID 19. A população ficou sem atendimento presencial em grupo, 
houve aumento de desemprego e de demanda por serviços sociais, falta de diretrizes 
para a realização do trabalho com os agressores, necessidade de articulação entre os 
serviços, entre outras considerações que apontam para a necessidade de os 
profissionais serem mais capacitados e possuírem sensibilidade para desenvolver o 
trabalho em rede. O cenário desejável desvelado está voltado para uma melhor 
articulação entre as redes públicas no sentido de provocar a rede de modo a aprimorar 
as estratégias de resolubilidade em conjunto. Esta pesquisa oferece subsídios para o 
aprimoramento das políticas públicas sociais de enfrentamento e prevenção da 
violência e da violação de direitos humanos, em que o princípio direcionador consiste 
na garantia da dignidade humana. 

 
Palavras-chave: medidas públicas protetivas, violação de direitos, pensamento 
sistêmico, centralidade na família, desenvolvimento como liberdade. 

 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 

In the face of the complexity of the phenomenon of violence and the violation of rights 
manifested in family environments, and given the relevance of the family in social 
policy, this dissertation sought to understand the context of protective measures and 
their effectiveness, having as object of study a specialized social device located in the 
hinterland of the State of São Paulo. Starting from systemic thinking and the 
assumption that public policies have a driving force for the alleviation of public 
problems, the raised contents present in a panoramic way the trajectory of social 
assistance policy, the work with families, violence and its nuances, the human aspects 
of development and the contributions of systemic thinking. Protective measures aim to 
guarantee rights and the condition of citizenship, essential aspects for development as 
freedom, because what people can do is influenced by social opportunities, with 
autonomy being fundamental to the process of change and development. Public 
policies, in practice, leave gaps, both institutional and in relation to the actors involved 
in their different phases, which justifies the qualitative approach adopted in this 
bibliographic, documentary and practical research. The semi-structured open 
interviews created a space for listening to the voices of managers, executors directly 
and indirectly involved in social assistance services due to the intersectoral nature of 
policies. The questions were presented and discussed in three blocks that allow 
understanding the reality, the progresses and setbacks of the protective policy and the 
desirable scenario. In this way, among the results collected, some advances are 
highlighted, such as: the inclusion of the elderly in social assistance services, the 
approval of a Municipal law that supports families of origin in their care for the elderly, 
the arrival of a software that aims to integrate the information related to assistance, 
allowing for better quality care at the territorial level. There are also reports of 
alleviation of situations of violence/violations of rights. However, regarding the 
deficiencies of this implemented policy, the data revealed that there is a repressed 
demand, lack of physical resources, financial cuts, need to increase the team, 
intervention limitations with young people due to conflicts of interest related to available 
resources, in addition to difficulties associated with the global pandemic crisis caused 
by COVID 19. The population was deprived of face-to-face group assistance, there 
was an increase in unemployment and in demand for social services, lack of guidelines 
for carrying out work with the aggressors, need for coordination among services, 
besides other considerations that point to the importance for professionals to be more 
qualified and sensitive to develop networking. The desirable scenario unveiled is 
turned to better articulation between public networks in order to provoke the network 
to improve joint resolution strategies. This research offers subsidies for the 
improvement of social public policies of confrontation and prevention of violence and 
the violation of human rights, in which the guiding principle is the guarantee of human 
dignity. 

 
 
 

Keywords: public protective measures, violation of rights, systemic thinking, family 
relevance, development as freedom. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Impulsionada  pela mobilização em busca de uma sociedade livre, justa 

e solidária; pela erradicação da pobreza, pela promoção do bem de todos sem 

nenhuma forma de preconceito, a Constituição Federal de 1988  brasileira traz em seu 

artigo 203 que a assistência social seria prestada a quem dela necessitasse, 

considerando-a um  dever do Estado e um direito do cidadão. 

O interesse por essa pesquisa nasceu de uma demanda evidenciada 

pela pesquisadora em seu exercício profissional como educadora na rede municipal: 

a falta de políticas intersetoriais e colaborativas para as famílias em situação de 

violência e vulnerabilidade social.  

A Política de Assistência Social está inserida no bojo da seguridade 

social brasileira (saúde, assistência social e previdência social) responsável por um 

conjunto de desproteções sociais. A violação de direitos e a violência estão 

associadas tanto às fragilidades dos ciclos de vida humano quanto às situações 

construídas nas relações estabelecidas na sociedade, sendo considerado um 

problema público. Homens e mulheres  são implicados pela violência/violação de 

direitos de maneiras diferente.  

Considera-se que o tema possui relação direta com o acesso aos direitos 

de cidadania na formação integral do ser, desse jeito as políticas públicas deveriam 

estimular o diálogo entre os diversos atores sociais de modo a romper com visões 

unilaterais para a tomada de decisões em favor do bem estar mútuo. Assim, 

vislumbrou-se a necessidade de estudar as estratégias utilizadas pelas Políticas 

públicas em resposta ao problema, pois, na prática, elas apresentam lacunas em 

diversos sentidos (SECCHI, 2017). Além disso acredita-se que as Políticas Públicas 

possuem força motriz para a promoção do bem-estar e saúde e, dada a centralidade 

da família na política socioassistencial, este estudo se torna relevante. Baseia-se na 

perspectiva do desenvolvimento como Liberdade de Sen (2020) tendo em vista  a 

remoção dos obstáculos que podem ser impeditivos para o desenvolvimento e  no 

pensamento sistêmico sob a ótica de Esteves de Vasconcellos (2018) alicerçando-se 

na complexidade do mundo. A pesquisa foi estruturada de forma a discutir os 

principais conceitos que envolvem a temática exposta, os referenciais que norteiam 
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as discussões contidas neste estudo apresentam um panorama atual da situação a 

ser analisada. Nesta primeira seção o tema é introduzido e apresentado.   

Na segunda seção discorre-se sobre Políticas Públicas e Política 

Nacional de Assistência Social onde são trazidos conceitos de políticas, tipos de 

abordagens de gestão, ciclo de vida de uma política pública, além de um breve 

panorama histórico das políticas públicas sociais, discussões sobre as lacunas 

deixadas pelo processo de implantação e avaliação de uma política                            

(PEREIRA, 2009 ; TEIXEIRA, 2018). Na subseção seguinte apresenta-se o Sistema 

Único de Assistência Social, com ênfase ao trabalho com famílias e suas 

contradições, os quais darão subsídios para a compreensão das práticas cotidianas 

da política de assistência social e especialmente para o serviço pesquisado. 

          Na terceira seção, contextualiza-se a violência e as medidas 

socioassistenciais brasileiras, trazendo a  polissemia do conceito de violência e suas 

nuances, discute-se as  medidas socioassistenciais brasileiras voltadas para as 

famílias e indivíduos em situação de violência e violação de direitos com o intuito de 

oportunizar a ampliação da visão em relação as diversas formas de atuação em 

resposta ao fenômeno da violência. Por fim, são apresentados os modos de 

intervenções primárias, secundárias, terciárias e algumas referências locais e 

mundialmente conhecidas (ABRAMOVAY; RUA, 2002, DIAS ; SEGATO, 2010, 

MINAYO, 2006). 

          A quarta seção leva em conta o desenvolvimento como liberdade e o 

pensamento sistêmico, tendo como foco  discorrer sobre  melhorias da vida humana  

sob a premissa que o crescimento deve servir à ampliação das escolhas e das 

oportunidades das pessoas, de modo a empoderar e incentivar os cidadãos a 

condição de agente como forma de desenvolvimento. Enquanto o  pensamento 

sistêmico  fundamentado  em estudos recentes busca oferecer a partir da 

epistemologia da ciência, um novo modo de pensar e agir, sugere a superação do 

paradigma da separação, ele dá abertura para o paradigma da compreensão da 

complexidade como meio de resposta frente a situações determinadas pelo problema. 

Dessa forma, na última subseção são trazidas algumas reflexões acerca das 

contribuições do pensamento sistêmico para a política social, tendo em vista a 

importância de se pensar “os serviços” de forma conjunta e ampliada, para que se 

resolva problemas públicos considerando as vozes dos envolvidos. 
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       A quinta seção  traz as justificativas que dão relevância a este estudo 

sistêmico que busca contextualizar a temática sob os mais variados enfoques 

considerados fundamental  para o processo  avaliativo, tendo em vista  a remoção dos 

obstáculos que podem ser impeditivos para o desenvolvimento como liberdade.      

        O objetivo geral desta pesquisa consiste em compreender o contexto das 

práticas da política de proteção social pública  de enfrentamento à violação de direitos 

e  violência intrafamiliar.  

          Para atender o objetivo central foram traçados  objetivos específicos: a) 

levantar definições acerca do fenômeno da violação de direitos e de violência 

intrafamiliar; b) mapear as estratégias adotadas pela proteção social como meio de 

promoção da autonomia, do protagonismo e acesso aos direitos sob a perspectiva de 

profissionais de diferentes áreas; c) verificar  os pontos fortes e os pontos a melhorar 

desta política; d) compreender os avanços e as limitações da Política de Proteção 

Social e sobretudo das ações protetivas Especializadas à Famílias e Indivíduos em 

situação de violência e violação de direitos. 

         A apresentação dos procedimentos metodológicos que estruturam o 

estudo está descrita na sétima seção subdividida em: cenário da pesquisa, local, 

participantes, procedimentos da coleta, análise de dados e aspectos éticos. A 

metodologia adotada é de base qualitativa, desenvolvida à partir de material 

bibliográfico e documental. A pesquisa de campo ocorreu em um órgão social 

municipal localizado  no interior de São Paulo, buscou-se obter as “vozes de gestores 

e  executores envolvidos com a política de assistência social”. Já a oitava seção é 

composta pelos resultados e discussões dos dados e por subseções sintetizadas em 

blocos que revelam o contexto encontrado na política pública protetiva social. 

                    As considerações finais compõem a nona seção, acompanhadas em 

subseção por implicações práticas da pesquisa, apresenta proposições para novas 

pesquisas e oferece pistas para subsidiar o aprimoramento das políticas públicas, 

contribuindo na esfera acadêmica, social e sobretudo apoiando a vida dos envolvidos. 

Por fim, são apresentadas as referências, os anexos e apêndices. 
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2  POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

A política é reconhecida como a arte de governar, ela está presente em 

todos os ambientes,  seja na sociedade, nas organizações privadas e no  governo, se 

baseia em princípios, crenças e valores os quais podem estar  explícitos ou não. 

Fundamentada nestes princípios a política estabelece  regras  de relacionamento que 

orientam as ações  uns dos outros, portanto, a política define o  modo de convivência 

e de organização das pessoas, nesse interim uma ação individual reflete em toda a 

sociedade e vice versa. Por isso é necessário desmistificar o pensamento de que 

quem faz política são apenas os políticos (AUN, 2010, p. 239). 

No Brasil com a promulgação da Constituição Federal e a ascensão da 

democracia, as ações do Estado se tornaram primordiais para a promoção do 

desenvolvimento no país. Diante de suas inúmeras funções e responsabilidades 

demostrou-se a necessidade de criar políticas públicas para garantir o bem-estar da 

sociedade e assegurar ao cidadão o cumprimento de seus direitos (BRASIL, 1988). 

Em vista disso, para que uma política seja pública ela continuamente irá 

contar com a interferência do Estado, envolve diferentes atores (governamentais e 

não-governamentais) que agem por meio de demandas, suporte, ou  mediante o 

controle democrático para se fazer valer os interesses individuais e coletivos. Na 

perspectiva de Secchi (2016) a política pública é um conceito abstrato que se 

materializa com leis, programas, campanhas, obras, prestação de serviço, subsídios, 

impostos e taxas, decisões judiciais, entre vários outros instrumentos elaborados para 

enfrentar um problema público. Para compreender uma política pública, além de 

entender seus conceitos é fundamental entender seu ciclo, seu desenvolvimento (do 

problema à criação da política), seus atores, fases de implantação, além dos impactos 

e avaliação da política criada. O problema é caracterizado  quando se observa a 

diferença entre o que é cenário atual e aquilo que se gostaria que fosse a realidade 

pública. 

As políticas públicas requerem uma estruturação de etapas para que 

sejam adequadamente implementadas, sua elaboração conta com o planejamento, 

criação e execução por meio da intersecção dos Três Poderes; tanto o Legislativo 

como o Executivo podem sugerir políticas públicas e cabe ao Legislativo a criação de 

leis referentes à política pública delineada. Enquanto o Executivo é responsável por 

todo o planejamento de ação e pela aplicação da medida, fica sob a responsabilidade 



16 
 

do Judiciário o controle e a fiscalização da lei elaborada. A abordagem chamada de 

estatista têm o Estado como o agente central das políticas públicas, já outra 

abordagem chamada multicêntrica ou policêntrica considera as organizações 

privadas, as organizações não governamentais, os organismos multilaterais, as redes 

de políticas públicas, juntamente com atores estatais protagonistas no 

estabelecimento das políticas públicas. 

No tocante à dimensão temporal, o processo de elaboração de políticas 

públicas também é conhecido como ciclo de políticas públicas compõe-se de sete 

fases principais que de forma genérica são: identificação do problema; formação da 

agenda; formulação de alternativas; tomada de decisão; implementação; avaliação e 

extinção. Uma outra questão  importante para o aprimoramento das políticas públicas 

está relacionada à fase de implementação, onde encontram-se dois modelos: o top-

down (cima-para-baixo) e bottom-up (baixo-para-cima). 

Sendo que, no primeiro modelo somente dois sujeitos podem interferir 

no processo os formuladores e implementadores, sendo assim são desconsiderados 

os demais sujeitos políticos que poderão ser impactados por essa política. Este tipo 

de modelo é considerado hierárquico e provoca danos, visto que as políticas públicas 

resultam das necessidades de um determinado grupo que se organiza, excluindo os 

demais do processo. O modelo top-down é baseado na distinção entre “política e 

administração, o qual os formuladores (políticos) são separados dos implementadores 

(administração), as políticas  públicas criadas neste desenho  dependem intimamente 

da interação entre governo e os atores envolvidos (WILSON, 1887, apud SECCHI, 

2016). 

Já o modelo bottom-up objetiva uma relação mais orgânica de 

implementação de políticas públicas, incluindo sujeitos e as variáveis enredadas como 

parte fundamental do processo, e traz as demandas de "baixo para cima", isto é, a 

política pública não é definida no alto da pirâmide, mas no nível real da sua execução. 

Cabe aos formuladores de política pública pensar o problema público 

e as suas  diversas formas de intervenção, fases  sequenciais e interdependentes   , 

tendo em vista as possibilidades de respostas ao fenômeno, a avaliação e o 

redirecionamento das ações. Assumir as demandas da população a execução de um 

complexo processo de, inicialmente, identificar as necessidades considerando as 

diversas áreas que carecem de investimentos contínuos, e muitas vezes específicos. 
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No entanto, as necessidades são extensas, tem-se demandas abundantes e, na 

maioria das vezes, os recursos se mostram escassos. 

Em vista disso, de modo a apreender sobre a trajetória da política social 

brasileira a subseção seguinte apresenta um breve cenário contextual acerca das 

conquistas sociais e seus enfrentamentos. 

 

2.1  BREVE PANORAMA  SOBRE A POLÍTICA SOCIAL  
 

Política pública e política social são conceitos que se intrincam  para 

traçar, promover e fortalecer direitos de cidadania adquiridos e previstos pelas leis, 

entretanto, este é um  constante desafio tanto para o  Estado, quanto para sociedade 

civil. A política pública deve ser uma estratégia de ação planejada e avaliada, incluindo 

até mesmo  as  escolhas do governo em realizar ou não as ações, as quais podem 

suscitar conflitos de interesses  típicos da política (BEHRING, 2009). 

                   Os princípios da Assistência social estão  voltados para o regime 

distributivo e da seletividade, compreendida como política passa a ser reconhecida 

como direito do cidadão e dever do Estado, por meio da organização  e  estruturação 

da gestão  a promulgação da Lei Orgânica em dezembro de 1993, que prevê à 

população brasileira  o acesso igualitário as políticas de assistência social sendo 

destinada a quem dela necessitasse, ou melhor dizendo, os que justificadamente não 

possuir meios de proverem o seu próprio sustento (BRASIL, 2004).  

                    O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foi criado em 2005   com 

o compromisso de romper com a lógica tradicional do assistencialismo e da 

fragmentação de ações, foi constituído como lei apenas em 2011, seu objetivo é 

garantir a proteção social aos cidadãos, famílias e indivíduos no enfrentamento 

de suas dificuldades por meio de serviços, benefícios, programas e projetos, ele 

engloba diretamente estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, 

municipais e do Distrito Federal, organiza as ações em dois tipos de proteção social: 

a básica e a especial.  

                  Especialmente nos anos de 1995 a 2003,  no trato do socioassistencial 

ficou evidente dois comportamentos: a) a crença de que basta haver crescimento 

econômico para que se reduza a pobreza, mesmo que a história socioeconômica 

brasileira sinalize exatamente o contrário: concentra riqueza; e b) a repetição de um 

padrão assistencial ultrapassado e ineficaz, responsável pelo estigma da área, e, por 
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isso, incapaz de mitigar os efeitos dessa centralização de riqueza. A presença da 

lógica do mercado impulsionou a crescente redução estatal nas áreas da saúde, 

segurança, educação e assistência social dentre outras, portanto, todo   processo 

realizado por meio da redução de financiamento público passa a ser  estimulado em 

decorrência das instruções neoliberais e de um conjunto de transformações 

macroestruturais (SILVA, 2010). 

                    Observa-se uma clara tendência de restringir ou modificar a ação do 

Estado, seja pela redução da aplicação de recursos públicos, seja pela transferência 

de responsabilidades para instituições privadas, consideradas de interesse público, 

embora não sejam estatais, mas com o aporte de recursos do orçamento público. Este 

processo é marcado pelas tensões entre as três esferas de governo podendo conter 

avanços e retrocessos nas políticas sociais. Após a medida de descentralização 

adotada pelo poder executivo aumentaram-se os desafios, pois  este tipo de gestão 

traz consigo avanços no modo de reestruturação da gestão. No entanto, muitos 

municípios ficam em um impasse por não possuir recursos financeiros ou recursos 

fiscais necessários para as demandas, gerando assim, um déficit e uma impotência 

do município no que se refere ao aporte de recursos financeiros. 

Além disso, a criação da “Lei de responsabilidade fiscal” impede os 

governantes locais de transferirem para os novos governos em início de mandato a 

herança fiscal representada por dívidas e compromissos financeiros deixados pelo 

antecessores, uma  vantagem trazida por ela é a exigência da transparência do 

planejamento e execução da gestão; busca de maior eficiência na ação 

governamental em face das dificuldades e escassez; racionalização de despesas; 

crescimento de receitas a partir da ampla revisão da estrutura administrativa e legal 

voltada para os tributos próprios e prática do planejamento da ação governamental 

por intermédio do plano plurianual. 

Teixeira (2009) a Política social é também um fenômeno associado à 

constituição da sociedade que visa o “lucro” devido ao seu modo capitalista de 

produzir e reproduzir-se. A Constituição Federal de 1988,  demonstrou expressivos 

avanços no ordenamento legal brasileiro, no sentido da ampliação dos direitos, porém, 

os serviços ofertados ainda não possuem a visibilidade necessária para enfrentar as 

situações de vulnerabilidade social impostas pelos limites orçamentários dados pela 

Emenda Constitucional. 



19 
 

Com o intuito de organizar os dados e possibilitar a interpretação 

apresenta-se as principais datas   relacionadas às leis, programas e serviços sociais 

em uma linha do tempo. 

 

Figura 1- Linha do tempo Assistência Social  

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2022. 

 

Em lugares onde muitas vezes a assistência do Estado não chega 

o trabalho em conjunto da sociedade civil organizada foi, e continua sendo   

primordial para as famílias desassistidas. As organizações sociais filantrópicas são 

iniciativas que têm o objetivo de promover causas políticas, se constituem como 

pessoa  jurídica, privada e sem fins lucrativos. Atuam  em áreas típicas do setor 

público e podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada, também 

chamada de terceiro setor. Este tipo de atuação demonstra a participação dos 

cidadãos na gestão pública de certa forma promove transformação social. 

(GHANEM, 2007). 

Na contemporaneidade o voluntariado retorna profissionalizado,  

apoiado no Brasil pela Lei 9608/98, garantindo o vínculo voluntário, não empregatício, 

sem remuneração, nestes casos há uma redução do Estado, que por meio de plano 

estratégico investe no social, preservando o capital (MONTANO, 2014).   
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Para Mioto e Prá (2015)  essas ações filantrópicas quando afiliadas à 

boa vontade e não ao saber técnico comprometem a qualidade dos serviços 

disponibilizados a população que está à margem da cidadania. O mundo desde o 

início de 2020, passa por uma pandemia ocasionada pela propagação do vírus 

COVID-19, a qual tem evidenciado ainda mais os aspectos vulneráveis da sociedade 

como por exemplo: a diminuição da renda, o desemprego, problemas de alcoolismo, 

o aumento de violações dos direitos das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, 

além de outros agravantes sob o ponto de vista da saúde (BRASIL, 2020).       

   O SUAS  realiza o trabalho com famílias e sua função protetiva passa 

por diversos regulamentos que são permeados pelas estratégias políticas adotada por 

cada governo. 

 

2.2  O SUAS E O  TRABALHO SOCIAL  COM FAMÍLIAS 
 

Visando ao enfretamento da pobreza, a garantia de um padrão social 

mínimo e ao provimento de condições para atender as contingências sociais, o   SUAS 

têm por regulamentação atendimentos  integrados às políticas setoriais e  serviços 

socioassistenciais continuados. As famílias e indivíduos ocupam centralidade na 

agenda da política de assistência social e de saúde (BRASIL, 2004).  

Os serviços distinguidos em Proteção Social Básica (PSB) e Proteção 

Social Especial (PSE), são ofertados à indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social, disponibilizados pelo Centro de Referência Assistência Social 

(CRAS) que atua de forma preventiva e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS). Ele tem o papel de executar, coordenar e fortalecer a 

articulação dos serviços socioassistenciais com as demais políticas públicas e com o 

sistema judiciário. Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV e do 

de atendimento em domicílio, são destinados aos membros das famílias (crianças, 

adolescentes e idosos), articulados organicamente ao PAIF.   

O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e 

Indivíduos (PAEFI) é caracterizado como  serviço  de Proteção Social de Média 

Complexidade, é  direcionado às famílias e indivíduos que já se encontram em 

situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, 

maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, a violência física ou psicológica, e o 

abandono ou afastamento do convívio familiar entre outros, evidenciando o 
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rompimento ou fragilização desses vínculos. O acesso a este serviço se dá a partir de 

demanda espontânea e por meio de encaminhamentos realizados por outros serviços 

socioassistenciais, como também por demais políticas públicas setoriais, órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos. Nesse tipo de proteção o atendimento requisita maior 

capacitação e especialização dos trabalhadores do SUAS, flexibilidade nas soluções 

e acompanhamento familiar mais próximo e individualizado. Os serviços precisam ser 

efetivos e monitorados para garantir   a qualidade da atenção dos beneficiados.  

A proteção social especializada inclui duas dimensões: 

1) Inclusão da família na rede de serviços na condição de cidadão, do direito 
à proteção social (socioassistenciais e de outras políticas setoriais, com 
acompanhamento sistemático); 
2) Trabalho socioeducativo emancipatório que estimule a reflexão crítica da 
realidade, rompendo as aparências e naturalizações; construção de novos 
projetos de vida, de relações sociais e interpessoais sem violência e 
violações; fortalecimento da cultura do direito, de relações democráticas, 
igualitárias, com papéis negociáveis e intercambiáveis (BRASIL, 2004). 

 

 

Configurado no âmbito da Proteção Social Especial  de alta 

complexidade está o Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC).Centro de Referência Especializado para População em Situação 

de Rua (Centro POP): Serviço especializado em abordagem social; Serviço 

especializado para pessoas em situação de rua , Centro- Dia de Referência: Serviço 

de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. 

Este serviço envolve as Organizações Não Governamentais (ONGs) de acolhimento, 

Judiciário, Conselhos de Direitos e Conselho Tutelar, políticas setoriais e os serviços 

oferecidos pelos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)  e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).   

A implementação de políticas de maior amplitude, direcionadas à 

habitação, à saúde, ao trabalho, à educação, incluindo nessa categoria os serviços de 

creche, inquestionavelmente concorrem para que grande parte das crianças e 

adolescentes permanecesse com seus familiares. Nessa perspectiva, trabalhar na 

dimensão emancipatória, implica: 

• postura crítica do profissional, trabalho numa perspectiva de ampliação 

do universo informacional, identificação de recursos no território, na 

cidade, no âmbito das diversas políticas;  
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• fortalecimento do protagonismo  por meio de metodologias participativas 

e dialéticas; aprendizagem pela problematização da realidade; 

•  foco em novas relações interpessoais e familiares fundadas na 

igualdade, na cultura do respeito e nos vínculos. 

     Teixeira (2018) o trabalho com famílias tem por objetivo potencializar as 

suas funções protetivas como mecanismo de enfrentamento das vulnerabilidades, 

quando, na verdade é a família quem deveria ser protegida pelo Estado mediante o 

acesso aos serviços  oferecidos pela rede pública socioassistencial a seus membros 

dependentes. Tal perspectiva, trata-se de uma visão liberal de que, se a família fizer 

a sua parte, educar, socializar, cuidar, prover, haverá menores chances de ter 

pessoas com problemas psíquicos e sociais e, se potencializar essas funções na 

família, está se prevenindo esses problemas. Todavia as famílias a quem se dirige 

esse serviço  acumulam problemas diversos, determinados por uma ordem desigual 

e excludente, que afetam e se reproduzem nas relações interpessoais e familiares, no 

esgarçamento da solidariedade, acirramento dos conflitos.  

É considerado violência  doméstica  ou familiar aquela em que o 

agressor é um ente familiar,  entretanto muitas vezes este também é uma vítima pela 

forma como foram educados, pela vivência de situações de violência, pelo ciclo 

intergeracional da pobreza, expectativas sociais quanto aos papéis sociais, 

desemprego, falta de escolarização, associados a fatores biográficos que os assolam, 

como alcoolismo, uso de drogas, doença mental, dificuldades para lidar com situações 

conflituosas, dentre outros. Nesses casos, tanto o a vítima como o sujeito violador e 

sua família devem estar no escopo de atendimentos e acompanhamentos. As 

violações e violências compreendidas como domésticas e intrafamiliares   se resumem  

soluções por meio de mudanças de comportamentos, de cultura. 

                     Embora importante, essa via do trabalho social é insuficiente se não 

estiver relacionado à capacidade de mudar as condições de vida das famílias, os 

problemas com o uso de drogas, desemprego, dentre outros, o que remete à 

necessidade de uma rede de serviços intersetoriais capazes de contemplar  as várias 

frentes de necessidades das famílias, do seu atendimento integral, atacando os 

problemas nas suas multicausalidades. O acúmulo da precariedade das condições de 

vida, ocasionam as situações de violações, seja com total ou parcial ruptura dos laços 

familiares. O fato de a política social gerar proteção social e garantir direitos, não 
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isenta a família de mudanças nos padrões de relações, de vínculos e de 

responsabilidades. 

O trabalho com grupos de famílias dentre outros aspectos, além de 

favorecer a comunicação com a família, a troca de experiências entre famílias e a 

aprendizagem e o apoio mútuo, propiciam a reflexão sobre as relações familiares e 

responsabilidades da família na garantia dos direitos de seus membros e sobre os 

aspectos concernentes ao acolhimento(BRASIL, 2004). Os profissionais  interventivos 

que desenvolvem o trabalho social com famílias, não somente na Política de 

Assistência Social, mas nas demais políticas públicas são invocados ao esforço de 

desvelar  a realidade.  

De acordo com Teixeira (2018) pensar o trabalho social com família com 

base em proposições, requer ir além da dimensão do atendimento individual, na 

perspectiva do trabalho socioeducativo emancipatório, considerando que o sistema, 

as instituições e a realidade devem ser alteradas  para incluir as pessoas, ao contrário 

de o sujeito se integrar à realidade como se os problemas fossem individuais, de 

desajustamentos e desvios diversos.  

Aponta-se também para a necessidade de maior profissionalismo e 

enfoque  ao atendimento às famílias extremamente pobres. Com efeito, deve se 

ofertar o que prevê alteração nas condições de vida das famílias, que promova 

mudanças no sistema com oferta de serviços de provimento de renda, 

profissionalização, serviços de apoio na educação e socialização das crianças e 

adolescentes, de superação da pobreza, dos ciclos de violências intergeracionais. 

Caso contrário a estratégia recai somente na tentativa de superar a cultura da violação 

pela mudança de comportamento, atuando sobre consequências imediatas. Da 

mesma maneira o trabalho socioeducativo  não deve também se restringir à apenas 

inclusão da família numa rede de políticas com serviços que não  alterem suas 

vulnerabilidades sociais e rompam com os ciclos de pobreza, de violências e outros 

riscos sociais.  

Os trabalhadores sociais não detêm o controle total desse processo, 

dependem dos meios de trabalho que as políticas oferecem, que não são  apenas o 

conhecimento, técnicas, habilidades e competências adquiridos na formação 

profissional, mas em um sentido mais amplo envolvem os recursos materiais, 

financeiros e humanos que as instituições disponibilizam. Assim, a ausência de 

serviços é o principal obstáculo no trabalho social com famílias, no caso das violações 
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que implicam em retirada dos membros da família (como crianças e adolescentes) a 

falta dos serviços articulados dificulta a reintegração familiar promovida pelo trabalho 

social com famílias. 

 Diante da premissa de que a família é o melhor lócus para o 

desenvolvimento de crianças, adolescentes e idosos, os serviços socioassistenciais 

buscam a reintegração familiar e a não reincidência das violações. No que tange a 

velhice desprotegida de forma abrangente se faz necessário a construção de novas 

possibilidades interventivas, atrelada a sua realidade  social e familiar para superar o 

viés de degradação e contradições existentes (OLIVEIRA; PIANA, 2019).                     

Inúmeros organismos multilaterais têm dado foco, cada vez maior, às políticas 

familiares, o secretário-geral da ONU António Guterres, assegurou que elas 

“contribuem para a redução da pobreza e para o desenvolvimento do capital humano” 

e que, por sua natureza, as famílias são “potencializadoras da proteção social” (ONU, 

2020). 

  Mudanças vêm ocorrendo no plano socio-econômico-cultural, 

moderada no processo de globalização da economia , elas interferem no contexto e 

estrutura familiar, trazendo alterações no padrão tradicional de organização. Desta 

forma, não se pode falar somente sobre família, mas famílias, para que se possa 

esforçar por considerar a diversidade de relações que convivem na sociedade. Ainda 

que  a política de proteção social utilize uma nova concepção de família pautada no 

ecletismo, a legislação traz uma concepção de família para quem se dirige o trabalho 

social ampliada e não como uma instituição contraditória que sofre as interferências 

da estrutura social. Essa política visa também o rompimento com as visões 

estereotipadas, assumindo na regulamentação, um conceito para além do par 

conjugal (FECAM, 2020). 
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3 A VIOLÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DIREITOS E AS MEDIDAS 
PROTETIVAS 

 

3.1 A POLISSEMIA DO CONCEITO DE VIOLÊNCIA E SUAS NUANCES 
 

O objetivo desta seção é apresentar as diversas concepções explicativas 

da violência, para se ir além do conjunto de perspectivas  a respeito do tema. Apesar 

de a violência sempre ter estado presente, o mundo não tem de aceitá-la como parte 

da condição humana. Desde que a violência existe, também existem sistemas, 

religiosos, filosóficos, legais e comunais, que se desenvolveram para evitá-la ou 

restringi-la. Nenhum deles foi totalmente bem sucedido, mas todos deram sua 

contribuição para esse fenômeno da civilização (RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE 

VIOLÊNCIA E SAÚDE, 2002). 

De forma geral, no mundo todo, a violência está entre as principais 

causas de morte de pessoas na faixa etária de 15 a 44 anos, no Brasil, 

particularmente, as mortes causadas pela violência ocupam o terceiro posto no 

ranking de mortalidade, ficando abaixo apenas das doenças circulatórias e dos 

cânceres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Embora haja esforços públicos, contribuições e iniciativas 

voluntárias realizadas em rede às famílias, gerando respostas nacionais,  locais 

e territorializadas de combate à violência o cenário ainda é de precariedade. 

Quando observada as diversas manifestações de violências entre os membros 

familiares, vê-se a complexidade do problema e suas nuances no âmbito privado 

e público.  

É notório  que não se pode medir o custo humano em sofrimento e dor. 

Na realidade  muito deste custo é invisível, ainda que  diariamente estejam visíveis ao 

público por meio da mídia, locais de trabalho e, até mesmo, em instituições médicas 

e sociais criadas para cuidar das pessoas. Algumas causas da violência podem ser 

facilmente notadas, outras estão engendradas no arcabouço cultural e econômico da 

vida humana (RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E DA SAÚDE, 2002). 

Nobre (2018) identificou e analisou em sua pesquisa de revisão 

sistemática  o uso dos termos VD (violência doméstica) e VI (violência Intrafamiliar), 

verificando que na literatura eles se apresentam com significados ora equivalentes, 

ora distintos. Dos  46 artigos selecionados na área da psicologia, todos usaram o  



26 
 

termo VD para se referir à violência de gênero e contra a mulher; o termo VI aparece 

para representar a violência que atinge idosos,  já para explicar violência direcionada 

às crianças e adolescentes, observou-se  diversidade no uso dos termos. 

Esse estudo revelou a importância de não reduzir o significado dos 

termos culminando em uma compreensão limitada ao âmbito microssocial, sugere -se 

o uso de termos que possam ampliar as reflexões e englobar também dimensões 

macrossociais, relacionadas ao Estado, sociedade, comunidade e instituições. Há 

tentativas de romper com visões que “culpam” exclusivamente a família, o parceiro 

íntimo e/ou o uso e abuso de álcool e outras drogas ou pontos de vista dicotômico 

homem-agressor/mulher vítima . 

A violência  exprime um problema mundial, psicossocial, econômico, 

jurídico de alta complexidade, pois, suas consequências em encadeamento afetam 

além dos membros das famílias envolvidas, toda a sociedade, de uma forma geral, 

inclusive o desenvolvimento do país, em função da ameaça à vida, à saúde, aos riscos 

de morte reais ou provocados (BRASIL, 2020). 

Numerosos autores têm se dedicado à investigação sobre  violência, 

concebendo uma variedade de explicações. Sua compreensão supõe o 

reconhecimento de que se trata de um fenômeno mundial, histórico e multifatorial, 

enredado às questões macrossociais e microssociais, suscitando embates   entre os 

campos do saber.  

Chauí (1984), ao discorrer sobre a violência, assegura que ela é 

marcada por relações de força, tanto em termos de classes sociais quanto em termos 

interpessoais, sob dois outros aspectos: o primeiro embasado numa relação 

hierárquica de desigualdade com intenção de dominação, de exploração  em que há 

uma relação entre superior e inferior, e o segundo  que  não valida as falas dos outros 

ou as  impede, esse tipo de violência se distingue pela apatia, pela passividade e pelo 

silêncio. 

Segundo Minuchin (1990), cada sujeito de acordo com sua 

individualidade possui diferentes níveis de poder onde aprende habilidades 

diferenciadas. O modo de se comportar  de um membro afeta instantaneamente os 

outros, e o estresse num membro individual repercute por meio das fronteiras e ressoa 

nos outros subsistemas. 

Na família, a violência é praticada através da ação ou omissão prejudicial 

à integridade física ou psicológica, à liberdade, ao bem-estar e ao direito de 
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desenvolvimento pleno de um membro do núcleo familiar, incluindo laços 

consanguíneos ou não consanguíneos (OMS, 2020). Deste modo, as situações de 

violência podem acontecer, por exemplo, para com os idosos, entre os casais, dos 

pais em direção aos filhos, e ainda, dos filhos em direção aos pais. 

A Organização Mundial da Saúde (2002) define a violência como “uso 

intencional da força ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra 

pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de 

resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação. A violência se distribui em toda a sociedade, acarretando custos sociais para 

as famílias, com impactos na saúde populacional e perda de anos potenciais de vida, 

além de grandes gastos econômicos para o Estado. Ela ocorre em espaços privados 

e públicos, em relações interpessoais, grupais ou institucionais e apresenta -se em 

três categorias gerais de acordo com a sua tipologia. 

Abramovay e Rua (2002) afirmam que “as percepções sobre a violência 

dependem não somente dos valores, mas, principalmente, de certos princípios 

universais de respeito aos direitos humanos”, e devido à complexidade e à  

multiplicidade de particularidades que a compreensão do fenômeno da violência 

apresenta é que se clama pela ótica transdisciplinar, multidimensional e pluricausal. 

Levy (2006) afirma que na perspectiva sistêmica, não somente o 

indivíduo e a família são responsáveis pela violência familiar, mas também a 

sociedade por tolerar a violência, descumprindo a sua função de proteger e cuidar de 

indivíduos e famílias. A trajetória trilhada pelas concepções explicativas da violência 

revela que não é adequado o pensamento linear de “causa e efeito”, pecularidade do 

positivismo, que  tende a culpabilizar a vítima pela violência sofrida. Isto significa que 

se há um consenso em torno das origens da violência, é a de que “não haveria causas 

e efeitos e sim sistemas de influências recíprocas, multicausalidade e circularidade 

dos processos de violência”. 

Por sua vez, Minayo (2006) refere-se à violência como “atitudes de 

intimidação, imposição e coerção ou utilização da superioridade para causar 

degenerações físicas sobre o próximo”, a autora destaca que a violência não consiste 

apenas em uma, mas em inúmeras formas de ser manifestada. 

Cantera (2007) define violência como “toda a ação física e simbólica de 

caráter hostil”, caracteriza-se como um fenômeno complexo e polissêmico que na 

expressão passiva, destaca-se a negligência (que decorre por ação ou omissão – 
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deixar de prover cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social) 

e o abandono, forma extrema de negligência.  

Arendt (2014) argumenta que a violência possui um caráter instrumental  

de destruir o poder, não criar.  Por isso, a forma extrema de violência é o um contra 

todos.  Dessa maneira, seria necessário compreender como a organização social 

estimula, legitima e mantém algumas modalidades de violência. 

Nesse sentido, Galtung (2016)  alega que é  preciso contemplar o 

fenômeno da violência em suas variadas escalas (micro/macro) e âmbitos (indivíduos/ 

famílias/instituições), e ainda como esta se manifesta, a partir dos traços, dimensões 

onde se expressam, para que se possa compreendê-la. Constituem as principais 

formas de violência direta : 

a. Violência física - ação ou omissão que coloca em risco ou causa danos 

à integridade física de uma pessoa; 

b. Violência psicológica - ação ou omissão destinada a degradar ou 

controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio 

de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou 

qualquer outra conduta que acarrete danos à saúde psicológica, à autodeterminação 

ou ao desenvolvimento pessoal; 

c. Violência sexual - ação que obriga uma pessoa a manter contato 

sexual, físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, 

intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro 

mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. 

d. Violência moral - ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra 

ou a reputação de uma pessoa; 

e. Violência patrimonial - ato de violência que implique dano, perda, 

subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. 

f. Violência auto-infligida - atos ou comportamentos que envolvem auto-

abusos e pretensões suicidas. 

g. Violência Institucional – ação ou omissão de órgãos e agentes 

públicos/estatais que implique danos ou negação dos direitos humanos. A violência 

estrutural é categorizada como indireta, pois a sua manifestação, materialidade, 

intencionalidade, temporalidade, responsabilidade e mecanismos de reprodução são 

velados e por isso, de difícil percepção como uma forma de violência. 
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Desse modo, o autor pondera  que há violência   se o desenvolvimento 

das possibilidades potenciais dos seres humanos está sendo refutado ou limitado e 

também se não há satisfação das necessidades humanas básicas. Em outras 

palavras, tudo que  atrapalha  ou não facilita o desenvolvimento humano ou o 

aprimoramento de suas capacidades potenciais  pode ser definido como violência. 

Enquanto os homens tendem a ser vítimas de uma violência 

predominantemente praticada no espaço público, as mulheres sofrem cotidianamente 

com um fenômeno que se manifesta dentro de seus próprios lares. A violência 

direcionada as mulheres em todas as suas formas (doméstica, psicológica, física, 

moral, patrimonial, sexual, tráfico de mulheres) é um fenômeno que atinge mulheres 

de diferentes classes sociais.  

Como parte da política protetiva são disponibilizados canais de 

atendimentos via telefone para registros de ocorrências de crimes de ordem 

doméstica e familiar. Por meio desses serviços, o Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos recebe, analisa e encaminha aos órgãos de proteção e 

responsabilização (BRASIL, 2020). 

A violência ocorrida no interior dos lares, por sua vez é entendida como 

uma ocorrência emaranhada e que deve ser vista como problema social público grave, 

sendo de extrema importância. Inúmeras teorias vêm sendo utilizadas para analisar 

as origens da violência, elas intencionam contribuir nos processos de prevenção e 

enfrentamento a violência. 

Para Dias (2010), sob o ponto de vista  microssociológico, deve-se focar 

o olhar intensivo em pequena escala sobre os comportamentos e as representações 

familiares violentas e numa visão  macrossociológica, atentar  às tendências e aos 

padrões regulares dos comportamentos violentos. Dentre as teorias  

microssociológicas ele elenca a Teoria dos Recursos; a Teoria da Troca e do Controle 

Social, e a Teoria do Interacionismo Simbólico. ATeoria da (Sub)cultura da Violência; 

a Teoria do Conflito; a Teoria Ecológica, a Teoria dos Sistemas, e as Perspectivas 

Feministas são de viés macrossociológico. 

Sintetizando, a ideia central que compõe cada uma dessas teorias, no 

que concerne à violência familiar, pode ser assim representada. 
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           Quadro 1- Teorias sobre violência familiar 

a) A Teoria dos Recursos apoia-se na premissa de que nos sistemas 

sociais – no caso na família, aqueles que detém poder e recursos são os 

mandatários.  

b) A Teoria da Troca e do Controle Social parte do pressuposto de que 

os indivíduos são motivados a agir a fim de obter a máxima gratificação com o 

menor custo, de acordo com os parâmetros estabelecidos de controle social.  

c) Para a Teoria do Interacionismo Simbólico a violência intrafamiliar 

ocorre quando os membros da família não conseguem desempenhar os 

respectivos papéis atribuídos a cada um de uma maneira integrada. 

d) A Teoria da (Sub)cultura da Violência afirma que alguns grupos 

possuem tendência a agir violentamente pois são regidos por normas e valores 

culturais que requerem e legitimam o uso da violência. 

e) A Teoria do Conflito propõe que as instituições sociais regulam- se por 

meio do conflito. No âmbito familiar, preocupa-se com as formas de gestão do 

conflito, de modo que não descambe na prática de atos violentos. 

f) A Teoria Ecológica considera que somente a partir da análise dos 

múltiplos fatores e contextos - individual, familiar, social, econômico e cultural, 

situados em diferentes níveis “ecológicos” (interativos) que se pode compreender 

um ato violento no âmbito intrafamiliar. 

g) A Teoria dos Sistemas entende a violência intrafamiliar como produto 

do sistema familiar e não como problema individual. Assim, busca explicar como 

a violência pode ser administrada e estabilizada nas interações familiares. 

h) As Perspectivas Feministas elegem o patriarcalismo e as 

desigualdades de gênero como eixos explicativos da estruturação das 

sociedades ocidentais, e, por isso colocam no centro do debate os processos de 

poder, dominação e controle, que têm uma de suas faces mais cruéis, a violência 

intrafamiliar - e sua tolerância sociocultural. 

        Fonte: Adaptado pela pesquisadora, 2022. 
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Diante da  pluralidade de teorias relacionadas há uma estimulação de  

debate e  reflexão teórica, gerando novas contribuições a esse campo investigativo, 

além de que estas teorias sinalizam como a violência intrafamiliar ainda é percebida 

como algo restrito ao sistema doméstico, ou como fruto de estruturas sociais, ou ainda 

como resultado dos dois . Dias e Segato (2010), sustentam que a resposta ao contexto 

de violências intrafamiliares está na democratização das relações, na necessidade de 

modificação dos modelos de decisão e equilíbrio de poder no âmbito doméstico. Para 

os autores, onde o poder de decisão é partilhado, há menos incidência de violência. 

Segato (2010) acrescenta que o ato de violência também é um ato de comunicação, 

e assim, a própria comunicação e o diálogo, poderão subverter essa cadeia 

constitutiva. Contudo, Galtung (2016) aponta que mesmo nas teorias em que o 

sistema familiar e o indivíduo são colocados no centro da questão, reconhece-se a 

influência das estruturas sociais em vigor, em especial o patriarcado e o capitalismo. 

Por isso, a  política pública social de caráter protetivo deve estar 

antenada ao contexto da violência intrafamiliar e suas sutilezas para que possa co 

construir respostas adequadas ao fenômeno. 

 

3.2 MEDIDAS SOCIOASSISTENCIAIS PROTETIVAS 

 
Nota-se, que a percepção social espalhada sobre a violência intrafamiliar 

é que as mulheres sempre são tidas como vítimas e os homens como agressores, o 

que tem facilitado a criação de medidas e depoimentos que, apesar de intencionarem 

o fim da violência intrafamiliar, também apontam a violência de gênero. Dessa 

maneira, para que as políticas públicas sejam efetivas e inclusivas, é necessário que 

haja o reconhecimento que todos os membros da família exercem agressão, e  não 

apenas o homem (ALMEIDA; LOURENÇO, 2012). Embora o crime implique toda  a 

sociedade, ele deve ser considerado primeiramente uma violação contra o próprio 

respeitável relacionamento que deveria existir entre uma pessoa e outra. As  práticas 

restaurativas vêm sendo adotadas no Brasil, visando levar o indivíduo a tomar 

conhecimento do mal causado à vítima de forma à leva-lo a responsabilização pelos 

seus atos (ZEHR, 2012). 

Historicamente e culturalmente, o debate instiga a interpretação da 

violação de direitos articulada às múltiplas expressões de violência que movimentam 

a vida dos brasileiros, convencionando que “ todas as formas de violência constituem 
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uma violação de direitos”, todavia, a mutualidade não é, em princípio, verdadeira, isto 

é, nem toda violação de direitos conforma-se  a uma violência.  

Esta distinção é relevante e inédita nas publicações socioassistenciais, 

desde a formalização do vínculo das situações de risco e violações de direito como 

razão para a intervenção da PSE de média complexidade. As expressões do 

fenômeno da violência, por sua vez, têm presença nos tópicos descritivos, 

reconhecidas como justificativas da condição de risco social e ou pessoal. O discurso 

normativo que orienta a Política de Assistência Social reforça uma ambiguidade de 

risco, ao considerá-lo enquanto condição vivenciada ou desenvolvida , sendo a família 

o ponto de partida de sua reprodução, enquanto agente ou vítima do contexto violador 

de direitos. As  declarações institucionais particularizam a dimensão do risco como 

base referência para a intervenção dos serviços, associado, no eixo da PSE de média 

complexidade, às expressões de violência vivenciadas, precisamente  pelas famílias 

em situação de pobreza. 

Sob o ponto de vista familista há responsabililização e estigmatização 

das famílias pelas situações vivenciadas; a culpabilização quase que exclusiva da 

mulher pelo(s) direito(s) violado(s); a ausência ou ineficácia de serviços e benefícios 

que respondam às necessidades dessas famílias para o rompimento do ciclo da 

violência; a reiteração de vitimizações e por conseguinte a contribuição para a 

recorrência das situações de violações de direitos. O fato de muitos serviços não 

atuarem de forma integrada implica em descontinuidades no atendimento 

disponibilizado, o que pode vir a gerar inclusive, em situações de revitimização 

(MIOTO, 2015). 

Nessa direção as políticas sociais devem ser desenhadas a partir do 

pressuposto de que o cuidado e a assistência devem mover-se do campo de 

responsabilidades das mulheres, para a distribuição com os homens, concebendo que 

o cuidar e o ser cuidado é uma necessidade social. Ademais, estas considerações 

evidenciam que, no campo contraditório em que se locomovem as políticas sociais, 

se faz importante que as ações orientadas ao combate da violência intrafamiliar 

estejam alinhadas  às estruturas e valores com as quais interage para que as mesmas 

não sofram “efeitos colaterais” àquelas que se pretendiam prevenir (GONÇALVES, 

2015). 

                     Com frequência o foco de atenção dos programas volta-se 

exclusivamente ao indivíduo agredido, dando pouca ou nenhuma ênfase para o 
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atendimento ao agressor. Uma das deliberações legais tomada nos casos de violência 

familiar refere-se à separação da vítima e do abusador. Contudo, a violência não 

preterivelmente acaba com essa separação; em muitos casos, ela tende a 

permanecer, caso não haja intervenção adequada capaz de contê-la. Assim, é 

possível pensar na mudança no foco das intervenções, abordando, ao invés do 

indivíduo, os sistemas humanos (MILANI; OSSIG, 2019). 

Segundo o estudo realizado por Ribeiro, (2020) por meio de uma 

pesquisa  etnográfica aplicada em uma escola do interior de São Paulo verificou-se a 

existência de manifestações incidentes de violências, o convívio na escola e o 

rendimento escolar do aluno são afetados. O estudo apontou também que ora a 

violência é ocasionada pelos alunos, ora pelas famílias e ou por violações 

retroalimentadas pela própria instituição escolar. Pois bem, tal constatação deixa  

evidente que a dinâmica da violência intrafamiliar ultrapassa os limites domésticos e 

se torna um problema de todos, interferindo tanto nos aspectos de bens relacionais, 

quantos nos aspectos de bens econômicos ligados ao desenvolvimento humano. 

Andrade (2019) realizou uma pesquisa de ordem qualitativa, em quatro 

CRAS e seis CREAS, sob a perspectiva crítica e a epistemologia feminista no âmbito 

federal, a investigação  buscou compreender como se desempenham os serviços 

socioassistenciais no atendimento à violência intrafamiliar haja vista a centralidade da 

família como princípio orientador da política de assistência social. A violência se 

coloca como fenômeno a ser aferido pela Política de Assistência Social embora as 

normativas não deliberem na fase de formulação da Política Social Especial, a 

violência intrafamiliar como categoria de referência para a proposta de intervenção e 

acompanhamento do Serviço de Proteção Especializado às Famílias e indivíduos. 

Este estudo adotou como premissa  que as ideias são mediadas pelas relações de 

poder na sociedade e que as investigações científicas têm a incumbência  de 

questionar estruturas e valores da sociedade. Os resultados atestaram  que a política 

de assistência social repete o modelo patriarcal de família, quando não redireciona a 

expectativa em relação às funções tradicionais a serem desempenhadas por ela. 

Aponta-se, nesse sentido, a relevância da perspectiva sistêmica na 

atenção aos membros das famílias permeadas pela violência como uma via possível 

para a compreensão do fenômeno. A realidade  se complexifica ao se somar 

circunstâncias que envolvem a não aceitação da orientação sexual dos  membros 

familiares, a presença de adolescentes grávidas,  dependentes de álcool e drogas, 
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entre outras condições  diante de um quadro de desigualdade social, escassez dos 

serviços públicos, desmonte das políticas sociais, crescimento do índice de 

desemprego e da pobreza, ou seja, face às violências estrutural e simbólica 

vivenciadas cotidianamente pela população. 

Apesar de existir  sinais em direção à democratização das relações 

familiares, ainda foi constatado a presença de interesses pessoais no processo de 

conformação   das políticas sociais. Observou-se também que o combate à violência 

intrafamiliar constitui importante ação no âmbito socioassistencial, porém é preciso de 

contribuição estatal: na formação dos profissionais, especialmente no que se refere 

às causas da violência suscetível de intervenção dos serviços, sobretudo as relações 

desiguais determinadas no âmbito familiar, da mesma forma no suprimento de suas 

necessidades básicas; no desenvolvimento de redes intersetoriais de apoio às 

famílias; e  na oferta de subsídios públicos capazes de apoiar nas atribuições 

nomeadas às famílias, em particular, às mulheres. Para a autora, “o novo sempre 

desafia o velho em busca de novas sínteses” (ANDRADE, 2019). 

Além do mais, diante  deste paradoxo se faz necessário refletir sobre a 

efetividade das políticas públicas que objetivam a autonomia, o protagonismo e a 

promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias, que preze pela 

interdependência dos sistemas, pelas objetividades e subjetividades presentes no 

fenômeno da violência e na violação dos direitos ocorridas nos âmbitos das relações 

familiares. 

 

3.3     AUMENTANDO AS LENTES PARA O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA 

 
No que se refere  à prevenção da violência na generalidade, o relatório 

mundial sobre saúde e violência, apresenta em seus documentos a notoriedade da 

prevenção primária para lidar com as violências praticadas por parceiros íntimos e ao 

mesmo tempo, ela é ofuscada pela urgência de inúmeros programas que, 

entendivelmente, procuram lidar com as sequelas imediatas e imensuráveis das 

manifestações de violência (RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE, 

2002). 

A prevenção e o enfrentamento à violência intrafamiliar é, portanto, 

desafio da sociedade contemporânea, principalmente pela época “ fluída”, em que as 
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relações estão mercantilizadas, utilitaristas e os laços frágeis, constantemente 

limitados às formalidades estabelecidas por códigos penais (BAUMAN, 2004). 

Enquanto a prevenção primária propõe abordagens que visam  evitar a 

violência antes que ela ocorra, a prevenção secundária faz abordagens que têm como 

foco as respostas mais imediatas à violência, e a intervenção terciária foca em  

abordagens que visam à assistência em longo prazo no caso de violência 

(RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, 2015). 

Para se lidar com a violência em diversos níveis é necessário: tratar de 

fatores de risco individuais e adotar medidas para modificar os comportamentos 

individuais de risco; influenciar relacionamentos pessoais próximos e trabalhar para 

criar ambientes familiares saudáveis, assim como oferecer ajuda profissional e apoio 

às famílias que apresentam disfunções; monitorar locais públicos, como escolas,  

locais de trabalho e bairros, e adotar medidas para tratar de problemas que possam 

levar à violência; lidar com a desigualdade de gênero e com as atitudes e práticas 

culturais adversas; lidar com os fatores culturais, sociais e econômicos mais 

abrangentes, que contribuem para a violência, e adotar medidas para mudá-los, e 

para garantir um acesso igual a bens, serviços e oportunidades.  

As  intervenções universais  utilizam abordagens que visam a grupos ou 

à população em geral, sem levar em consideração o risco individual. Dentre os 

exemplos, podemos citar os currículos de prevenção contra a violência fornecidos a 

todos os estudantes nas escolas ou a crianças de uma determinada faixa etária, bem 

como campanhas de mídia para a comunidade. Intervenções selecionadas, 

abordagens voltadas para pessoas consideradas sob maior risco de violência (que 

apresentam um ou mais fatores de risco de violência). 

Dentre os exemplos desta intervenção está o treinamento voltado para 

a criação de crianças oferecido a pais de baixa renda ou pais solteiros, intervenções 

indicadas, abordagens voltadas àqueles que já demonstraram comportamento 

violento, tais como tratamento para perpetradores de violência doméstica. Até hoje, 

muitos esforços em países industrializados e emergentes têm enfatizado as repostas 

secundárias e terciárias à violência, sendo ela considerada uma questão 

extremamente emocional e muitos países relutam em adotar iniciativas que desafiem 

atitudes ou práticas estabelecidas há muito tempo.  

Independente dos níveis de atuação, seja em nível local, nacional ou 

global as parcerias multissetoriais são extremamente recomendáveis, elas devem 
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primar pela cooperação e pela troca de informações entre as organizações para que 

se possam gerar importantes benefícios. Em nível local, os parceiros poderão ser 

promotores de assistência à saúde, polícia, educadores, assistentes sociais, 

empregadores e funcionários do governo. Também as lideranças e organizações 

religiosas. Acredita-se que numerosas ações podem serem feitas para promover a 

prevenção contra a violência. A criação de programas piloto e projetos de pesquisa 

podem ser o ponto de partida, inclusive a nomeação de  grupos ou comissões de 

trabalho, que tenham a tarefa de unificar  diferentes setores e manter contatos formais 

e informais. Já em nível  nacional, pode-se contar com os variados ministérios 

governamentais não somente os responsáveis pela aplicação da lei, pelos serviços 

sociais e de saúde, os ministérios da educação são parceiros óbvios, dada a 

importância da intervenção nas escolas. Os ministérios do trabalho também podem 

contribuir com a redução da violência no ambiente de trabalho,  e ainda mais se 

receber o apoio dos sindicatos e empregadores. Nesse sentido, pensando em 

parcerias em nível global, aparece a Organização Mundial da Saúde, que representa 

a agência das Nações Unidas responsável pela saúde, além de outras agências e 

órgãos internacionais, contudo, também têm grandes contribuições a oferecer em 

seus campos especializados (RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE A PREVENÇÃO DA 

VIOLÊNCIA, 2015). 

Nesta direção para exemplificar  algumas ações que promovem as 

relações pessoais são trazidos dois exemplos de intervenções, como se observa no 

quadro 2 e no quadro 3.   
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Quadro 2: Divulgando ação de nível local  

 

Programa de valorização ao comportamento assertivo (VCA) 

 

O programa é sugerido por Alves (2017), no interior de São Paulo sendo fruto 

de suas pesquisas em promoção da saúde. Ele consiste em uma proposta interventiva 

de curta duração e de baixo investimento financeiro, está atrelado à estratégia do 

empoderamento para a qualidade de vida sem exposição da intimidade. Este 

programa intenciona a promoção do comportamento não violento em situação de 

conflito conjugal e o aprendizado por meio de observação e experiência, seguindo os 

princípios da teoria social cognitiva e da abordagem pacifista não considera a hipótese 

de reação violenta e nem um comportamento passivo. Os participantes como pré-

requisito devem estar dispostos a se colocar em papéis diferentes para apresentar 

possibilidades de comportamentos assertivos. O coordenador condutor desenvolve a 

relação indireta do ensino aprendizagem, de modo sintetizado trata as questões 

ligadas ao rompimento com o comportamento violento e situações de conflito. A 

valorização do comportamento assertivo é vista como manifestação de poder 

individual de modo a implicar na transformação social. Busca atualizar aprendizados 

e acrescentar repertório sociocultural sobre o comportamento refletido e legítimo em 

situação de conflito. 

Fonte: Adaptado pela autora, 2022. 

 

Pode-se reparar no quadro 2  propostas de aprendizado para cônjuges por 

meio de observação e experiência. E como complemento a figura 2 demonstra 

algumas características comportamentais explicativas elaboradas pelo autor e 

adaptada pela pesquisadora. 
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Figura 2 – Características dos comportamentos tidos como passivo, assertivo e 

agressivo. 

 

 

Fonte: Adaptada pela pesquisadora, 2022.   

 

    

       Com intuito de  explicar o comportamento assertivo de forma didática o 

quadro síntese caracteriza os comportamentos agressivo, passivo e assertivo; 

respostas e reações  às situações conflituosas/violentas. As reações passivas  de um 

sujeito podem demonstrar atitudes que desfavorecem a si próprio e reações 

agressivas demonstram violência contra os outros, enquanto as respostas assertivas 

valorizam a escuta e o cuidado mútuo. 

         Se a violência é evitável  as medidas são urgentes, pois, o ciclo da 

violência se reproduz numa grande escala. Garantir bem-estar também deve ser um 

ato multiplicador, e colaborativo de modo a atender a população à nível local, nacional 

e global, assegurando a temporalidade  com ações imediatas, ações preventivas e 

ações à longo prazo.  
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Quadro 3 – Divulgando a abordagem da comunicação não violenta (CNV). 

Abordagem de comunicação não violenta disseminada a nível local, nacional e global. 

 

O norte-americano Marshall Rosenberg, psicólogo e autor da abordagem CNV 

centrada na pessoa, desenvolveu a habilidade da Comunicação Não-Violenta 

inspirado nas ações de grandes líderes como Martin Luther King Jr e Gandhi, isto é, 

observando a aplicação da resistência não-violenta como prática de transformação 

daquelas realidades violentas. A sua preocupação com o comportamento defensivo  

e as reações por meio da violência começaram em 1943, quando presenciou 

experiências negativas na escola por ser judeu e pelo contexto social da época com 

os conflitos raciais nos Estados Unidos. Ele considera a violência  “uma expressão 

trágica de  necessidade não atendida” 

O objetivo desta abordagem  é construir uma cultura da paz e um mundo mais 

justo, desde então, a CNV passou a ter  importância a nível mundial é utilizada há 

mais de 40 anos por mediadores, facilitadores e voluntários de todo o mundo facilitar 

a transformação de conflitos por meio de diversas práticas que estimulam a 

compaixão e a empatia, esta abordagem vêm contribuindo e sendo utilizada nas 

organizações não-governamentais, mediação de conflitos, justiça restaurativa, 

escolas, empresas, etc. Hoje, a CNV está presente em mais de 65 países colaborando 

para o desenvolvimento e fortalecimento da consciência humana. 

A  CNV compreende as habilidades de comunicação verbal (escrita ou falada) 

e não verbal (gestos, expressões faciais ou corporais, imagens ou códigos) que 

buscam criar compaixão e empatia para fortalecer as conexões humanas. Esta 

abordagem  propõe uma verdadeira mudança de paradigmas, interessada numa 

aprendizagem motivada pelo desejo de aprender novas habilidades. Uma 

aprendizagem pautada nos modos coercitivos de agir. 

A disseminação aqui no Brasil, vêm ganhando força, atualmente várias 

instituições desenvolvem projetos sociais nas capitais, e também no interior  

promovendo cursos, debates e  práticas, sobretudo na criação de círculos empáticos 

presenciais e ou virtuais (ROSENBERG, 2006). 

Fonte: Adaptado pela autora, 2022. 

 

O quadro 3 traz exemplos que possuem repercussão mais abrangente, sua 

abordagem  pode ser aplicada nas mais variadas formas de relacionamento.  
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4 ASPECTOS HUMANOS DO DESENVOLVIMENTO E O PENSAMENTO 

SISTÊMICO: uma teoria não exclui a outra 

 

4.1  DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE: os fins e os meios 

 
O poder de fazer o bem quase sempre anda junto com a possibilidade 

de fazer o oposto (SEN, p.8, 2020). Diante das privações vividas pelas famílias e 

indivíduos implicados com as desigualdades ainda persistentes, pessoas com 

deficiência ou em abandono; em sofrimento por diversas formas de exploração, de 

violências ou ameaças; do preconceito por gênero, etnia/raça e opção pessoal; 

apartação social, analfabetismo, doenças, dentre outros impeditivos para a obtenção 

da autonomia e integridade reforça ainda mais a necessidade de se pensar a que 

serve o desenvolvimento. 

Pretende-se apresentar nesta subseção alguns conceitos e definições 

chaves  orientados para o “pensar os fins e meios do desenvolvimento como 

liberdade” na perspectiva humanista de Amartya Sen (2020). Avesso a posições 

extremas tanto à esquerda como à direita, o economista defende a existência de uma 

relação complementar entre Estado e mercado, acredita que esses dois atores 

possuem papéis fundamentais na economia e podem melhorar a vida dos cidadãos 

se agirem juntos. Suas ideias vêm sendo reconhecida mundialmente foi um dos 

criadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Desde o séc. XX, quando a 

organização política adotou o regime democrático e participativo o discurso dos 

conceitos de Direitos Humanos e liberdade política, vem passando por mudanças 

notáveis que vão além da perspectiva econômica. Quando se compreende que a vida 

em sociedade está engendrada em conjunto de alguma maneira as necessidades e 

expectativas dos grupos sociais relativas à qualidade de vida estão aglutinadas. 

Portanto, ações apartadas são desqualificadas para estimular o progresso e superar 

a exclusão social, e ao mesmo tempo existem soluções que são tentativas razoáveis 

a fim de ocasionar mudanças sociais. 

Embora o Brasil tenha evoluído em temas espinhosos como o melhor 

acesso e distribuição de renda – por meio da ampliação e aprimoramento da 

implementação de políticas públicas utilizando-se de programas de alcance universal,  

em contrapartida, esse desenvolvimento teve agravos em razão das crises política, 

moral e econômica (ZAMBAM, 2020). 
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Na busca da justiça social as políticas públicas são os principais recursos 

para o enfrentamento de dilemas sociais e fortalecimento de um dispositivo social 

equitativo. O desenvolvimento se constitui quando os benefícios do crescimento 

servem à ampliação das escolhas e das oportunidades do indivíduo, possibilitando 

uma vida longa, saudável, com acesso a recursos necessários para um nível de 

existência digno da geração atual e futura, estes elementos de bem estar e saúde: 

incluem  nutrição, complexidades (ser feliz, amado e útil a comunidade) e capacidades 

pessoais como meio de progresso local e regional reconhecendo a interdependência 

mundial da sociedade para o desenvolvimento sustentável. 

O conceito de desenvolvimento social aparece como um alargamento do 

entendimento das dimensões do desenvolvimento e não está apenas relacionado ao 

conceito de crescimento econômico. A teoria de Sen, também chamada de 

desenvolvimento como expansão das liberdades, traz pontos essenciais para a 

abordagem do desenvolvimento humano, tem como objetivo central melhorar as vidas 

humanas, isto implica em aumentar  as possibilidades de ser e de fazer do indivíduo 

(funcionamentos e capacidades de funcionar, tais como ser saudável, e bem nutrido, 

ter conhecimento, participar da vida da comunidade). 

O Estado deve prover por meio de políticas públicas, Bens meritórios 

(Educação e Saúde) e Bens públicos (proteção ambiental), provisão eficiente de bens 

e serviços sociais capacitantes. Todavia, existem casos em que a privação de 

liberdades está intimamente ligada a ausência de um sistema bem articulado de 

assistência social, médica e educação ou de instituições competentes para a 

conservação da paz e da ordem locais e outros que a falta de liberdades substantivas 

se refere a pobreza econômica, a falta de nutrição, medicação para doenças tratáveis, 

a falta de vestuário, água, saneamento básico ainda pode se estender a falta de 

liberdades políticas e civis. A abordagem das capacidades humanas pode ser vista 

como um método geral de avaliação de estratégias de desenvolvimento, considerando 

instituições e políticas pública, não pretende apresentar uma receita de regimentos 

políticos, ela objetiva oferecer “paradigma robusto” considerando os desafios atuais 

que os países enfrentam, e a importância de se trabalhar com consensos e acordos 

para a realização de projetos. 

Não há uma definição fechada para o termo “desenvolvimento”, porém , 

o  fim último do desenvolvimento deve ser o bem das pessoas, atrelado à potência 

pessoal de conseguir a vida que se deseja racionalmente. Desenvolvimento significa 
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remover os obstáculos para fazer aquilo que uma pessoa pode fazer na vida, tais 

como analfabetismo, falta de saúde, impossibilidade de acesso a recursos, ou 

ausência de liberdades civis”. Ademais, o autor defende a necessidade de oferecer 

um conjunto de capacidades à população para que consigam ter liberdade de 

escolher, aprender e desenvolver-se em sua totalidade. Ele descreveu em seus 

estudos cinco tipos de liberdades  instrumentais (que servem como meio para que o 

indivíduo aumente a sua liberdade substantiva total) : 

1) As liberdades políticas referem-se às escolhas das pessoas na arena 

política: escolher quem vai governar, sob quais regras etc.; isso inclui também a 

liberdade de crítica às autoridades e a expressão política, e outras. 

2) As disponibilidades econômicas referem-se ao poder de os indivíduos 

usarem os recursos econômicos, tais como os bens e serviços, as possibilidades de 

fazer transações, o acesso à renda e ao crédito etc. Incluem as oportunidades tidas 

pelos indivíduos para fins de consumo, produção e troca. 

3) As oportunidades sociais referem-se aos arranjos sociais para o 

provimento de educação, saúde, e outros serviços sociais capacitantes.  

4) As garantias de transparência dizem respeito à confiança mútua entre 

os indivíduos, em suas interações sociais, confiança que é fundamental para o 

sucesso dessas interações. As garantias de transparência incluem o direito à 

informação em todos os níveis, principalmente nas esferas públicas. 

5) A proteção social inclui arranjos sociais destinados a proteger as 

parcelas da população o que estão em vulnerabilidade: assistência e previdência 

social, seguro-desemprego, abertura de frentes de trabalho emergenciais etc. 

Nessa perspectiva as liberdades se relacionam entre si, o que as 

pessoas conseguem realizar é influenciado pelas disposições institucionais, sendo a 

autonomia essencial para as identidades pessoais, para o conjunto da sociedade, 

para o processo de mudança e desenvolvimento social; esse movimento é influído 

também por meio do exercício da liberdade das pessoas. 

Caracterizar a pessoa como agente requer situá-la na promoção da 

realização humana de forma mais ampla e não somente na realização de seus desejos 

imediatos e individualistas, mas agindo para a melhoria da condição de vida de todos. 

A expressão “agente”, é utilizada para aquela pessoa que age e gera transformações 

as quais são avaliadas conforme seus valores e objetivos, quer estejam  associados 

ou não ao próprio bem-estar. Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas 
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para cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo, sendo estas questões centrais 

para o processo de desenvolvimento. 

A renda e a riqueza não são fins em si mesmos, mas constituem um 

importante meio para as pessoas atingirem as condições de vida que valorizam com 

razão. O aumento da renda pessoal pode ser tanto um meio importante para se 

desenvolverem as capacidades das pessoas quanto um resultado provável desse 

desenvolvimento. Por sua vez, as carências de capacidades pessoais estão 

frequentemente associadas à baixa renda. Portanto, as capacidades e as rendas 

pessoais se afetam mutuamente, tanto positiva quanto negativamente. 

O conhecimento e um grau de instrução básico são imprescindíveis   

para a participação do cidadão, logo,  quanto mais oportunidades sociais no setor da 

educação, saúde e proteção social, mais a pessoa terá liberdade substantiva de viver 

melhor. De acordo com o autor, para se fazer política púbica, há dois elementos 

importantes: o primeiro elemento se refere ao modo de refletir objetivos e definir metas 

em benefício da promoção da justiça social. Ele aponta que tal comportamento pode 

influenciar diretamente no poder de convencimento e alcance das políticas públicas. 

O segundo elemento proporciona influência de forma mais indireta, para ele todas as 

políticas públicas advêm do como se comportam as pessoas e grupos na sociedade, 

portanto, estes comportamentos retratam seus valores e seu senso de justiça. 

Para avaliar desenvolvimento Sen propõe: pensar nas liberdades 

substantivas que significa ter  liberdade para ter maneiras de vida diversos, em base 

avaliatória de políticas públicas: bem estar e qualidade de vida. A liberdade pode 

conflitar com bem estar: um aumento na liberdade da condição de agente pode levar 

a uma redução da liberdade e realização de bem estar. Fazer escolhas pode ser 

desvantajoso para a realização do bem estar (demanda tempo e esforço que a pessoa 

preferiria não fazer), fazer escolhas pode tanto ser uma oportunidade quanto um ônus.   

As políticas públicas teriam (se tivessem por objetivo a promoção da 

qualidade de vida) tentar expandir as “capabilities”, ou alargar o conjunto “capacitário” 

dos cidadãos, aumentando dessa forma, sua liberdade. Isto se contrapõe as 

abordagens filosóficas que se concentram na felicidade das pessoas ou desejo-

realização, ou em abordagens teóricas e práticas que se concentram sobre os 

rendimentos, despesas, consumo ou satisfação das necessidades básicas   

implicações práticas na vida das famílias e indivíduos que procuram pelo atendimento 

público e a interdependência da rede para o desenvolvimento. Em vista disso há duas 
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razões centrais que devem nortear o processo de desenvolvimento, são elas: 

“avaliatória e a eficácia”, a primeira se refere à verificação da expansão das liberdades 

humanas e a segunda razão, a da eficácia, deve se dar a partir da observação das 

relações empíricas relevantes em que a pessoa se encontra em livre condição de 

agente para desfrutar das liberdades reais. 

Neste sentido, Sen destaca que: “expandir as liberdades que temos 

razão para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas 

também permite que sejamos seres sociais mais completos”. Pensar a contribuição 

da abordagem humana voltada para o desenvolvimento como liberdade, requer  

priorizar o indivíduo e suas qualidades, seus propósitos de vida em sua capacidade 

de terem a vida que desejam e que têm razões para valorizar, desta maneira leva-se 

em conta as heterogeneidades e os contextos individuais na situação de cada um, 

nas trajetórias rumo ao bem estar, a qualidade de vida e aos estilos de vidas 

racionalmente desejados. 

Um defensor da análise integrada envolvendo uma diversidade de 

instituições (o Estado, o mercado, o sistema legal, partidos políticos, a mídia, o grupo 

de interesse público e os foros de discussão pública, entre outras) favorece as 

iniciativas para vencer as privações e assim os indivíduos são vistos como agentes 

ativos de mudança, não como recebedores passivos de benefícios. 

 

   Embora a renda e os demais recursos materiais sejam extremamente  
importantes para evitar a pobreza e contribuir para a liberdade, não é possível 
conceber a liberdade e recursos como sendo a mesma coisa (SEN, 2020). 

 

          Assim vê com ressalvas os programas de distribuição de renda 

implementados pelos governos brasileiro, como o bolsa-família. “Apoio essas 

políticas, mas o Estado tem outros compromissos”. É uma questão de dosar os 

investimentos, fornecer um ganho mínimo à população é muito importante, mas não 

se pode resolver o problema da pobreza só com isso, ele acredita que serviços sociais 

adequados também trazem melhoria na renda, nega a adoção de qualquer algoritmo 

pronto para escalonar as diferentes liberdades humanas, propõe que se tenha 

raciocínio avaliativo  abrangente com a definição de  espaço focal. A ausência de 

políticas públicas que favorecem setores estratégicos da sociedade reverbera 

negativamente sobre o conjunto da sociedade, além de atrapalhar possíveis soluções 

com baixo custo. A pobreza - pode levar à violação de outras liberdades – 
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vulnerabilidade, trazendo maiores consequências sociais negativas, como violência e 

aumento no índice de criminalidade. 

          Ao analisar as questões de políticas acima referidas, Sen lembra a 

complexidade e a multidimensionalidade dos critérios a serem considerados, já que 

toda decisão de política suscita prós e contras que, muitas vezes, são de difícil 

avaliação. Nesse interim, um tópico importante a ser levado em conta nas escolhas 

dos formuladores de políticas são os possíveis efeitos das políticas públicas na 

estrutura de incentivos das pessoas. Afirma que seria ilusão acreditar que o puro e 

simples aumento da renda pessoal, leva autonomia e a solução das carências 

pessoais. Uma pessoa pode não ter coragem de desejar mudança social, presa às 

circunstâncias que vive, desde que tenha a oportunidade de avaliar a situação. 

          Afinal, considerando a própria pessoa como fim primordial do 

desenvolvimento, as políticas devem ser emancipatórias, devem ser libertadoras visar 

o empoderamento dos cidadãos e o incentivo à condição de agente (atuação social 

ativa), têm de se basear em um princípio ético, e ter o envolvimento direto de seus 

beneficiários. 

 

4.2  O PENSAMENTO SISTÊMICO COMO MODO DE VER E ESTAR NO MUNDO E 
A EXPRESSÃO : “ou isto, ou aquilo” 

 
Para Esteves de Vasconcellos (2018), a abordagem do pensamento 

sistêmico teve influência de diversos setores da ciência e da pesquisa, até mesmo na 

ciência política. Ela propõe uma visão de mundo como uma rede emaranhada de 

relações complexas que se acomodam de acordo com as suas interações. 

Ainda que a  maioria das pessoas não tenham o hábito de pensar sobre 

o paradigma da ciência, ele embasa o seu  modo de viver. O pensamento sistêmico é 

de interesse mais como um meio de promover competência em vários campos de 

estudo do que como um campo de estudo com um fim em si mesmo, em outras 

palavras intenta-se pela articulação de diversos domínios dos saberes da ciência. A 

raiz do pensamento sistêmico está na ideia de que o sistema é um conjunto de partes 

que comunicam entre si, logo o ser humano é muito mais que um  conjunto de células 

e a objetividade apenas não é suficiente para explicar o mundo. 

A base da cultura ocidental é fundamentada no pensamento científico 

cartesiano, o método usado por Descartes é analítico e reducionista, onde decompõe 
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pensamentos e problemas em partes simplificadas tornando-se frágil como estratégia 

de análise em diversos aspectos. 

As sociedades modernas abraçaram o conhecimento objetivo como 

fonte de verdade em virtude das conquistas obtidas pela ciência, porém, as 

indagações a respeito do paradigma tradicional da ciência se iniciaram-se neste 

próprio domínio lingüístico, no começo do século XX, com colaborações dos físicos 

Max Plank, Einstein, Niels Bohr, Boltzman, Heisenberg. Posteriormente, 

acrescentaram-se o apoio de diversos outros cientistas,  como por exemplo o químico 

russo Ilya Prigogine, o físico e ciberneticista austríaco Heinz Von Foerster, o biofísico 

francês Henri Atlan, os biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, 

realizando estudos e pesquisas, que se pautavam precisamente ao paradigma 

tradicional da ciência, na micro-física, na termodinâmica, na física quântica, na 

cibernética, na biologia. 

Estes cientistas viram os limites dos seus paradigmas e foram levados a 

repensar os seus pressupostos, admitiram a inadequação de fragmentar o complexo, 

que o modo científico de pensar  estava demonstrando a necessidade de um  novo 

paradigma. Eles descobriram evidencias que o ser humano não tem como falar 

objetivamente do mundo devido a  constituição do sistema nervoso, que não reproduz 

o mundo como se fosse um espelho. Dessa maneira  três  pressupostos são 

destaques na ciência tradicional, procura simplificar o universo (dimensão da 

simplicidade) para conhecê-lo ou saber como funciona (dimensão da estabilidade), tal 

como ele é na realidade (dimensão objetividade). 

O pressuposto da  simplicidade, admite  que separando o mundo 

complexo em partes se obtêm elementos simples. Tem-se que  “o microscópico é 

simples”. Daí decorrem, entre outras coisas, a atitude de análise e a busca de relações 

causais lineares.  Ao tirar o objeto de estudo dos seus contextos, prejudica-se a 

compreensão das relações entre o objeto e o todo. 

 

“Nessa  perspectiva também inclui a atitude “ou - ou”, que de acordo com a 

racionalidade, classifica os objetos, não concordando que um mesmo objeto se 
enquadre a duas categorias diferentes. Além do mais, esse pressuposto gera 
a compartimentalização do saber” (ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2018). 

 
O segundo pressuposto da estabilidade, é a crença de que o mundo é 

estável, ou seja, em que o “mundo já é”. Este pressuposto leva o cientista a estudar 

os fenômenos em laboratório, excluindo o contexto e a complexidade, focalizando 
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apenas o fenômeno que estava acontecendo, ele exclui a sua história. Faz parte desse 

paradigma o pressuposto da previsibilidade: o que não é previsto com segurança é 

associado a um conhecimento imperfeito. Assim sendo, a instabilidade de um sistema 

é vista como um desvio a corrigir. 

O terceiro pressuposto da objetividade, estabelece a crença em que “é 

possível conhecer objetivamente o mundo tal como ele é na realidade” e traz a 

exigência da objetividade como modo de afirmação da cientificidade. Dessa maneira,  

o  cientista posiciona-se “fora da natureza”, em posição privilegiada, advém daí a 

crença no realismo do universo: o mundo e o que nele passa é real e existe 

independente de quem o descreve.  

                     Na visão de mundo mecanicista, o mundo é visto como uma coleção de 

objetos, os quais  interagem uns com os outros, no entanto, existe um relacionamento 

entre eles de forma secundária. Para o pensamento sistêmico, o foco da atenção e 

análise vai dos objetos para os relacionamentos. Existem estruturas fundamentais e, 

então, há forças e mecanismos com os quais estas interagem dando origem aos 

processos.                       

Concomitantemente a esta realidade, por conta destes fatores, a forma 

de administrar os serviços públicos vem se transformando. O modelo burocrático está 

sendo substituído pelo gerencial e as mudanças políticas, sociais e culturais passam 

a interferir no modo de pensar da sociedade, por conseguinte o velho paradigma 

convive com o novo paradigma da ciência. Uma vez que o cientista ou uma pessoa 

qualquer assume a impossibilidade da objetividade, a consequência é o 

reconhecimento de que não existe nenhuma base para qualquer ser humano se sentir  

superior ao outro e o que resta é a possibilidade de construções coletivas. Desta 

maneira, o pensamento analítico, o conhecimento objetivo e o conhecimento 

contextual passam a coexistir (ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2018).    

  

4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO SISTÊMICO À POLÍTICA PÚBLICA 
SOCIAL E A EXPRESSÃO: “isto e aquilo”- 

 

 

A forma como os seres humanos compreendem e expressam a realidade 

que os cerca é variável no tempo até o momento em que suas lentes já não abarcarem 

mais a amplitude e a complexidade do real, nesse momento, então, é preciso que ela 

seja substituída por um novo entendimento.  
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As abordagens realizadas junto às famílias na visão sistêmica sugerem 

práticas de contextualização do problema que vão além da objetividade, considera as 

subjetividades envolvidas na situação de violência: vítimas, agressor, outros 

familiares, pessoas do entorno (PINHEIRO; MATOS, 2003). A visão sistêmica indica 

a relação de codependência e coconstrução do processo de violência familiar. 

Portanto, aquele que violenta pode também ser violentado e vice-versa. De acordo 

com estas perspectivas os atributos de um organismo são atributos de um todo e não 

apenas de suas partes (LEVY, 2006). 

Diante disso, os serviços públicos protetivos na configuração atual vêm 

passando por modificações; o princípio da integralidade do serviço preconizado pelo 

SUAS visa a ampliação do atendimento à família, todavia as ações em rede se 

movimentam com  lentidão, grande parcela dos profissionais sociais encontram 

obstáculos para realizar os atendimentos de maneira sistêmica devido a fragmentação 

dos serviços, a pouca atenção dada aos agressores e até mesmo a forma com que 

as instituições abordam a problemática, numa perspectiva individualizante e curativa 

embasada no paradigma tradicional. Para Senge (2010), o pensamento sistêmico é 

considerado como um meio das instituições  incluírem  a visualização do todo com o 

objetivo de melhorar sua prática valorizando o panorama totalizante na abordagem 

administrativa.  

 Atualmente a visão sistêmica aplicada a políticas públicas têm ampliado 

o sistema a ser atendido  mostrando-se fundamental para o convívio social, atendendo 

a  propostas de desenvolvimento sustentável, descentralização política, propõe 

práticas de lideranças colaborativas nas organizações e no trabalho com famílias. 

Abrem-se, portanto, dois caminhos explicativos, o caminho explicativo da objetividade 

e o caminho explicativo da objetividade em parênteses, a realidade uni-versum e as 

mult-realidades mult-versa. A autora distinguiu três pressupostos que considera  

novos paradigmáticos da ciência (ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2018). 

O pressuposto da complexidade (em contraposição ao pressuposto da 

simplicidade) assume que a simplificação ofusca as inter-relações dos fenômenos do 

universo e de que é indispensável  ver e lidar com a complexidade do mundo em todos 

os seus níveis. Um exemplo  é a Sincronicidade, que prevê outras relações, que não 

são causais, para os eventos do universo. 

O pressuposto da instabilidade (em contraposição ao pressuposto da 

estabilidade) admite que o mundo está em processo de tornar-se, deriva daí a 
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consideração da indeterminação, com a consequente imprevisibilidade, 

irreversibilidade e a incontrolabilidade dos fenômenos. 

O pressuposto da intersubjetividade (em contraposição ao pressuposto 

da objetividade) reconhece que não existe uma realidade independente de um 

observador e que o conhecimento científico é uma construção social, em espaços 

consensuais, por diferentes sujeitos/observadores. Então o cientista trabalha com 

múltiplas versões da realidade, em diferentes domínios linguísticos de explicações. 

Práticas de pensamento sistêmico devem promover a  quebra de 

paradigmas, a  palavra paradigma vem do grego parádeigma, e significa padrão, 

modelo. Em todos os níveis da vida  os  paradigmas se manifestam, por meio de 

padrões a respeito de como deve ser o mundo, de como ele funciona, quais são suas 

regras. Em cada família, em cada pessoa, há sempre um conjunto de paradigmas, 

que norteia, e ao mesmo tempo limita a sua forma de viver e pensar. Tal 

comportamento reflete na gestão pública que também funciona em torno do sistema 

social vigente.  Embora o paradigma da ciência tradicional ainda seja hegemônico, há 

evidências de que a sociedade está passando por mudanças, há atualmente várias 

instituições  que desenvolve trabalhos sistêmicos no Brasil e no mundo (ESTEVES 

DE VASCONCELLOS, 2018). 
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       Figura 3- Ciência Tradicional e novo Paradigma da ciência.

 

   Fonte: Adaptada pela autora, 2022. 

 

É comum que algumas mudanças só aconteçam por meio de interações 

que  tiram as pessoas do que lhes parece óbvio, elas criam novas perspectivas 

principalmente quando são transportadas para um ambiente cultural diferente ao que  

estão habituadas (MATURANA, 1999, apud VASCONCELLOS, 2018). 

É cauteloso recordar que a constituição do sistema enquanto totalidade 

não implica, claramente, em um empobrecimento da realidade, uma vez que o todo 

também comporta propriedades emergentes que não poderiam ser verificadas na 

individualidade das partes. Mais que isso, a presença das partes no todo acaba por 

conferir a elas propriedades individuais que elas não possuiriam se fossem analisadas 

isoladamente. Assim sendo, existe uma relação de perdas e ganhos na constituição 

do sistema, no entanto essa relação só pode ser adequadamente identificada se as 

partes forem focalizadas enquanto elementos do todo, mas também separadamente, 

na sua singularidade (ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2018). 

As mudanças geram novas demandas para os governos, organizações 

e para a própria sociedade. Os problemas na visão sistêmica passaram a ser vistos 
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como  multicausais, complexos e interconectados, isto requer um entendimento 

sistêmico. Entretanto tradicionalmente a maior parte do trabalho de elaboração de 

políticas públicas vêm sendo desenvolvidas por profissionais, por cientistas que ainda 

assume a visão tradicional, imbuídos de poder e de  responsabilidade de decidir o que 

é bom para o outro. 

À partir desta inquietação foi desenvolvida uma pesquisa em política 

social no estado de Minas Gerais que resultou em uma metodologia de atendimento 

sistêmico fundamentada no estudo da epistemologia da ciência e no pensamento 

sistêmico novo-paradigmático, com o intuito promover mudanças na forma atuar nas 

relações políticas, nas relações interpessoais, nas relações familiares; nas relações 

empresariais; nas relações família-escola; na solução sistêmica de conflitos; nas 

relações com o meio ambiente e na preservação ambiental. Aun (2010), verificou que 

estas políticas estão estruturadas hierarquicamente, no topo  da pirâmide encontram-

se os planejadores e detentores de recursos, no meio da pirâmide os executores  que 

tem a tarefa de executar as ações e  na base os mais numerosos estão os chamados 

usuários, que recebem aquilo que foi decidido ser bom para eles.  A pesquisadora 

propôs  uma pratica inovadora no contexto de políticas públicas,  “deitou a pirâmide”, 

ao convidar os envolvidos  para uma conversação conjunta, oportunizando a 

reformulação do convênio entre a prefeitura de Belo Horizonte e as entidades que 

prestavam assistência executando o serviço público, com isto repercutiu a 

possibilidade de construir em conjunto nos diversos níveis do governo uma 

metodologia para solução de situação-problema em contexto colaborativo, de 

autonomia  em que tudo se dá em conversações. 

A ciência novo paradigmática sistêmica se fundamenta na busca de 

soluções sustentáveis coconstruídas por pessoas e  por mudanças que nascem do 

próprio sistema. Pode ser considerado um profissional sistêmico, aquele que tem olhar 

observador e observador como parte do sistema pensa sistematicamente, reconhece 

a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade do mundo, dos sistemas 

(ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2018). 

Ainda nesta perspectiva, Esteves- Vasconcellos  (2014) realizou estudos 

sobre os sistemas sociais humanos a partir da teoria do sistema de Maturana (Teoria 

da Autopoiese), criou a Teoria Geral de Sistemas Autônomos discriminando o sistema 

social humano do sistema biológico que permite abranger não só as características 

gerais dos sistemas vivos, como dos sistemas sociais humanos. Ao discorrer  sobre a 
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fundamentação teórica e  práticas sistêmicas ele contrapõe a disseminada proposição 

“Ensine a pescar”, que circula entre muitos  profissionais que trabalham com relações 

humanas que foram ensinados que “não deveriam dar peixes, mas, ensinar a pescar”, 

essa frase retrata a postura intelectual segundo a qual o “mero assistencialismo” seria 

nocivo, criaria dependência e reduziria a autoestima dos assistidos. Do mesmo modo, 

seria desejável que as pessoas fossem “capacitadas” para resolverem seus próprios 

“problemas”. Tal “capacitação” significaria educar as pessoas, treiná-las, instruí-las, 

enfim, ensiná-las a pescar. 

Ensinar as pessoas a pescar, entretanto, significa tentar manter com elas 

uma interação instrutiva, pertinente ao paradigma tradicional. As pessoas que adotam 

o pensamento sistêmico, reconhecem, que os “problemas” são distinguidos por 

pessoas envolvidas em relações humanas que são distinguidas como problemáticas 

por configurarem um desacordo antagônico. Nesse interim, acredita-se que soluções 

duradouras e éticas para os “problemas” não surgem de nenhum curso de pescaria a 

ser ministrado por um expert. Estão se multiplicando os contextos onde se pode 

aprender que, melhor do que ensinar a pescar, poderá ser “conversar (de uma forma 

diferente) sobre pescaria”, onde todos os elementos participam de forma igual. Tal 

reflexão está fundamentada na nova Teoria Geral dos Sistemas, uma teoria mais 

ampla de sistemas que sugere nas entrelinhas que o planejamento, a implementação 

e o resultados de uma política, programa ou serviços devem estar alinhados aos 

interesses dos grupos focalizados pela política criada. 

Em síntese, convidar pessoas dos três extratos da esfera política: 

planejadores, executores e usuários  para uma conversação com o objetivo de 

encontrar melhores soluções para o problema quebra  paradigmas tradicionais. Incluir 

todos os envolvidos no evento retira o foco do alto escalão da política (que deixa de 

decidir o que é melhor para os outros). 
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5 JUSTIFICATIVA 
 

A violação de direitos e a violência está associada as fragilidades dos 

ciclos de vida humano e às situações engendradas nas relações estabelecidas na 

sociedade, sendo considerado um problema público revela a necessidade de ações 

intersetoriais, integradas e colaborativas.  

Homens e mulheres  são atingidos pela violência/violação de direitos de 

maneiras diferente, para que as políticas públicas sejam efetivas é necessário o 

reconhecimento que todos os membros da família exercem agressão e  não apenas 

o homem (ALMEIDA; LOURENÇO, 2012). No mundo todo  a violência está entre as 

principais causas de morte de pessoas na faixa etária de 15 a 44 anos, no Brasil  as 

mortes causadas pela violência ocupam o terceiro posto  de mortalidade 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Além disso, mediante a complexidade dos 

problemas sociais, o pensamento sistêmico aborda pressupostos em que o foco da 

atenção e análise vai dos objetos para os relacionamentos (ESTEVES DE 

VASCONCELLOS, 2018).  

A família  possui centralidade na política de proteção social e na prática 

as políticas apresentam enormes diferenças, portanto, é inadiável que respostas 

sejam dadas ao fenômeno, isto requer acompanhamento e avaliação constante em 

prol das pessoas (SECCHI, 2017). 

Dessa maneira, o Estado deveria oferecer um conjunto capacitário de 

liberdades a fim de remover os obstáculos presentes na vida das pessoas,  para que 

consigam ter liberdade de escolher, aprender e desenvolver-se, em sua totalidade 

(SEN, 2020). 

 Assim, este estudo além de contribuir com diversas áreas do 

conhecimento, visa oferecer pistas para o aprimoramento das medidas 

socioassistenciais direcionadas às famílias e indivíduos implicados pela violência e 

violação de direitos, tendo em vista o pensamento sistêmico e práticas colaborativas 

 

 

   .  
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6 OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em compreender o contexto das 

práticas da política de proteção social de enfrentamento à violação de direitos e  

violência intrafamiliar. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Com o intuito de atender o objetivo geral  foram traçados objetivos específicos: 

 

a) levantar definições acerca do fenômeno da violação de direitos e de 

violência intrafamiliar; 

 b) mapear as estratégias adotadas pela proteção social como meio de 

promoção da autonomia, do protagonismo e acesso aos direitos sob a perspectiva de 

profissionais de diferentes áreas;  

c) verificar  os pontos fortes e os pontos a melhorar desta política;  

d) compreender os avanços e as limitações da Política de Proteção Social e 

sobretudo das ações protetivas Especializadas à Famílias e Indivíduos em situação 

de violência e violação de direitos. 
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

7.1 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 
 

Esta pesquisa está voltada à compreensão de um problema desafiador 

e frente à complexidade da realidade apresentada, faz-se necessário pensar em 

estratégias de investigação considerando os diversos campos dos saberes. 

De acordo com Minayo (2007), o universo da pesquisa qualitativa 

considera as aspirações, crenças, valores e atitudes dos participantes. Recomenda-

se ao pesquisador abertura e flexibilidade para novas formulações, bem como a 

mobilização de conhecimentos integrados contribuindo, dessa forma, para a 

compreensão adequada do fenômeno. 

Para cumprir os objetivos propostos, a pesquisa foi desenvolvida a partir 

de material bibliográfico já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos, além de valer-se de documentos, regulamentos, boletins etc. Nesta 

categoria estão os documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e 

instituições privadas, tais como associações científicas, etc (GIL, 2017). 

A pesquisa de campo foi realizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos relativos ao problema. Para (Lakatos; Marconi, 

2001)  “a pesquisa de campo não se limita à simples coleta de dados, que é uma das 

suas fases, mas requer uma série de procedimentos preestabelecidos para conseguir 

determinado resultado, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre 

eles”. 

Quanto ao objeto de investigação em termos teóricos e empíricos,  fez-

se um recorte espacial local com o objetivo de entender a relação ou a implicação das 

medidas públicas protetivas às famílias e indivíduos em situação de violência e 

violação de direitos em um município localizado no interior do Estado de São Paulo. 

Como recurso metodológico para acolher as percepções de gestores, 

executores envolvidos com o sistema de proteção social, em relação ao fenômeno 

estudado, adotou-se a aplicação de entrevistas abertas semi- estruturadas e 

previamente testadas. A entrevista aberta se caracteriza por ter um tema fundamental 

que flui livremente, sendo aprofundado em determinado rumo baseado em aspectos 

significativos pelo entrevistador(a) enquanto o entrevistado(a) explica a resposta 

segundo suas próprias expressões, tendo como referência seu conhecimento, 

percepção, linguagem, realidade, experiência. Desse modo, Gil (2017) destaca que 
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a entrevista semiestruturada permite que o entrevistador retome a questão original ao 

perceber desvios, ao passo que entrevistado tem a liberdade de falar abertamente 

sobre o assunto elencado. Foi elaborado um roteiro com o intuito de gerar maior 

compreensão, clareza e conforto para os participantes, sendo adaptado de acordo 

com as necessidades percebidas no decorrer do processo de entrevistas. 

Os temas abordados estão representados em três blocos que 

consideram a intersetoriedade e a complexidade das políticas protetivas 

socioassistenciais, visando levantar definições e percepções sobre violência e 

violação de direitos, compreender as estratégias adotadas para lidar com o problema, 

avanços e limitações enquanto política pública, além de coletar relatos sobre os 

cenários desejáveis. 

Bloco A: Compreensão sobre a prática das medidas da política pública 

de proteção social especial de média complexidade e do fenômeno da violência e 

violação de direitos envolvendo famílias e indivíduos. 

           Bloco B:  Percepção   sobre desafios e avanços cotidianos relacionados 

a efetividade da política de proteção social. 

         Bloco C:  Relatos sobre resultados alcançados, recursos disponíveis e 

desejáveis frente a situação-problema percebida. 

A entrevista-piloto teve a finalidade de observar a fidedignidade em 

relação ao  mesmo resultado e a coleta de dados, a validade, ou seja, a real 

necessidade da coleta dos dados, bem como a contemplação de forma adequada e a 

operatividade, prezando pelo vocabulário  acessível aos entrevistados, além da 

clareza das questões( LAKATOS; MARCONI, 2001). 

As entrevistas ocorreram presencialmente e individualmente, apenas 

uma entrevista foi realizada em dupla de modo a atender melhor as condições dos 

entrevistados. Todas as entrgevistadas foram gravadas em áudio com o 

consentimento dos participantes e posteriormente transcritas. Para incrementar a 

apresentação de dados foram utilizados: quadros, tabelas, gráficos, diagramas, 

imagens e outras representações gráficas. 

Justificando o alinhamento do método com esta pesquisa o processo 

para a descrição e análise de dados perpassou o pensamento sistêmico, como aquele 

que  requer uma nova forma de olhar o mundo, as pessoas, consequentemente, 

demandando também uma mudança de postura por parte do cientista/pesquisador, 

postura esta que propicia ampliar o foco e entender que as relações estão interligadas 
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de uma forma ou de outra, e o que ocorre em um lugar acaba afetando o outro, de 

forma mais ou menos direta. Buscou-se minimizar os efeitos de um problema 

complexo porque a nossa sociedade está organizada na forma de sistemas. Foi a 

partir dessa premissa que o pensamento sistêmico foi escolhido para nortear esta 

pesquisa. 

 A escolha de um paradigma de pesquisa se refere a determinada 

convicção e pressupostos que o pesquisador tem sobre a realidade. Pensar 

sistemicamente requer acreditar em sua maneira mais elevada que os sistemas e as 

próprias pessoas não existem objetivamente, a não ser a partir do discernimento por 

meio da interação linguística e da intersubjetividade (ESTEVES DE 

VASCONCELLOS).  

                      O que se propõe para compreender plenamente os conceitos e executar 

adequadamente as práticas do Paradigma Sistêmico, é que a pessoa tenha feito a 

ultrapassagem paradigmática e veja o mundo com a lente sistêmica (CESÁRIO et al, 

2019). 

Dessa maneira, é adequado: 

   ... ter cuidado ao analisar um evento separadamente, pois ao 
separá-lo do todo, pode-se estar perdendo interações 
importantes que podem influir no fenômeno estudado 
(Bertallanfy,1977, p.60 ).       

 
          De acordo com o modo de pensar sistêmico,  buscou-se  conhecer o  

papel que as Políticas Públicas desempenham na sociedade não somente pelo 

comportamento isolado de políticos, de leis, programas e serviços. É necessário que 

a abordagem analítica e a sintética sejam feitas concomitantemente, em um processo 

interativo  e natural, conforme recomenda o embasamento do pensamento sistêmico. 

Adotar o  pensamento analítico com visão crítica é uma maneira cautelosa de   

pensar, onde o estudo dos dados e a lógica atuam juntos para a tomada de decisão. 

O pensamento sintético é um modo de raciocínio que utiliza a função de um fenômeno 

em um sistema maior para explicá-lo.  

Conforme demonstra a figura 4 (BARTLETT, 2001,  apud  AHLERT 2004). 
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Figura 4 - Pensamento sistêmico 

 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora, 2022 

 

7.2 CENÁRIO DA PESQUISA 
 

A pesquisa de campo se desenrolou em um município do interior do 

Estado de São Paulo,  considerado de porte médio, possuindo uma  população 

estimada para o ano de 2021 de 358.539 pessoas, com  taxa urbanização de 98,24%.            

Segundo os dados colhidos no site oficial do município, há 5 Unidades Estatais de 

Proteção Social Básica, CRAS. No nível de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade existem 3 unidades: 2 CREAS, um situado na região Central, e outro 

na região Norte, além de uma unidade chamada Centro POP destinada às pessoas 

em situação de rua. 

Apesar do  município possuir condições favoráveis em relação as 

características de renda, saúde e escolaridade apontado pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IBGE, 2021) que era de 0,780 em 2010, ainda 

existe uma grande quantidade de famílias e indivíduos  que carecem por políticas de 

proteção social que sejam capazes de promover bem estar e saúde, especialmente 

para famílias e indivíduos em situação de violência e violação de direitos. 

 A concentração populacional vem se alterando ao longo dos anos, 

sendo que em 2020 a população abaixo de 15 anos  representou 19% e a população 

acima de 65 anos, que era de 7% em 2010 teve um amento de 4%,  sendo de 11% 

em 2020. Esse cenário apresenta uma significativa mudança de demandas por 



59 
 

políticas públicas prioritárias para a faixa etária da população que está se ampliando 

(acima de 65 anos) e que não faz parte da população economicamente ativa, 

juntamente com a população abaixo de 15 anos  representa grande parcela do público 

alvo de proteção social. 

 

7.3 LOCAL E PARTICIPANTES 
 

A escolha do equipamento social Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social  decorre de dois  fatores: o primeiro é devido a esse órgão público 

oferecer serviço às famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, de forma 

integrada, interdisciplinar e intersetorial e o segundo fator é decorrente do 

conhecimento e vivência da pesquisadora que por anos atuou como educadora na 

rede Municipal, tendo proximidade com o problema estudado por meio das famílias 

em situações de violência e vulnerabilidades em âmbito educacional. 

Foram convidados a participar da pesquisa os dois CREAS existentes 

no Município, no entanto a primeira unidade  convidada  estava passando por um outro 

processo de pesquisa e assim, a segunda unidade  firmou a parceria, abrindo as 

portas para a realização das entrevistas.                 . 

Os profissionais do CREAS que compõem esta pesquisa são:  um 

coordenador, uma  assistente social, uma psicóloga e uma oficineira, todos  atuam 

diretamente na política social, além dos profissionais citados, participaram, um  

promotor de justiça que  atua no sistema de garantia de direitos e  duas gestoras 

(representantes) da Secretaria Municipal de  Educação  que realizam as mediações 

na relação escola-família. 

Em consequência da pandemia do coronavírus, os atendimentos dos 

órgãos sociais passaram por diversas adequações, provocando algumas limitações 

em relação ao processo de levantamento dos dados e este foi um dos motivos pelos 

quais as famílias( que faziam parte do projeto inicial) não foram entrevistadas logo no 

início da pesquisa de campo sendo liberadas posteriormente. Ao total foram 

entrevistados 7 profissionais e, para resguardar a identidade dos entrevistados, eles 

foram intitulados de entrevistados A, B, C,D, E, F, G; lembrando que o entrevistado 

intitulado como E realiza funções no setor da justiça e também no voluntariado e as 

entrevistadas F e G são  profissionais da área educacional. 
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Quadro 4 - Caracterização dos participantes da entrevista  

 

         Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

No primeiro momento das entrevistas iniciou se o diálogo perguntando 

sobre a formação, o tempo de atuação na profissão atual e em outras funções. A 

entrevistada A começou a atender crianças e adolescentes que sofrem por abuso 

sexual após muitos anos de carreira, possui especialização  em psicoterapia e 

participa de muitas capacitações. Ela trabalha na prefeitura desde 2009, cumprindo  6 

h por dia. A entrevistada B possui 10 anos de experiência na assistência social e 

concluiu recentemente uma  especialização em psicoterapia holística. Trabalha na 

cidade desde 2019 e atende especificamente os casos gerais de violação de direitos 

e violência, cumprindo 6 horas por dia e já trabalhou no CREAS de outros municípios 

da região. 

A entrevistada C presta serviços ao CREAS por meio de uma empresa 

terceirizada, graduou-se em  Direito  e em Serviço social,   fez estágio na Assistência 

Social  já atuou na Central de Penas Alternativas e trabalha 5 horas por dia. O 

entrevistado D é formado em psicologia e trabalha na prefeitura desde 2008, atuou 

como estagiário, escriturário no setor da vigilância socioassistencial e técnico, há 2 

Entrevistados              Atuação Tempo função Tempo de 

Experiência  

A 1 Psicóloga 

(abuso sexual contra crianças/ adolescentes) 

10 anos 40 anos 

 

B 1 Assistente Social 

(casos gerais de violação) 

02 anos 10 anos 

C 1 Oficineira 

(Ações estratégicas do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil). 

08 meses 2 anos 

D 1 Coordenador  

 (CREAS) 

2 ½ anos 12 anos 

E 1 Promotor de justiça 

(Criminal e agente facilitador de mudanças) 

22 anos 37 anos 

F 1  Gestora da educação- 

(mediadora da relação família-escola) 

3 anos 

 

15 anos 

 

G 1  Gestora da educação- 

(mediadora da relação família-escola) 

6 meses 10 anos 
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anos e meio está na função de coordenador, faz especialização em Psicologia 

fenomenológica existencial.  

O entrevistado E atua como promotor de justiça do Ministério Público 

Estadual na área criminal há 22 anos na cidade, está com 37 anos de profissão, 

cofundador  do “Instituto de combate à violência” (nome fictício), realiza ações 

voluntárias articuladas as políticas públicas de enfrentamento à violência, atende as  

mulheres e seus familiares. A entrevistada F atua na gestão Municipal de Educação 

dá suporte as orientadoras educacionais da rede, é formada em Serviço social atua 

como professora designada para o cargo, já desempenhou serviços no acolhimento 

para crianças e adolescentes. A entrevistada G é recém chegada no núcleo da 

Secretaria, atua na rede  como orientadora educacional e em período contrário exerce 

a função de professora. Reconhece-se essa caracterização  fundamental para a 

compreensão do itinerário acadêmico e o percurso profissional realizado pelos 

entrevistados a fim de contextualizar o universo dos pesquisados. 

 

7.4 COLETA DE DADOS 
 

Buscou-se contato com os participantes por  meio de ligações telefônicas  

e via e-mail, as entrevistas foram realizadas presencialmente nos locais de trabalho 

de cada participante, sua duração teve em média uma hora cada uma, foram gravadas 

em áudio sob o consentimento dos participantes. 

A entrevista semi-estruturada foi organizada em blocos de perguntas  

seguindo  por  meio de uma abordagem personalizada a fim de explorar os pontos 

pertinentes da pesquisa e  perceber a compreensão dos profissionais em relação a 

própria prática, às medidas de políticas protetivas em resposta à violência e violação 

de direitos, além dos aspectos ligados a articulação em rede, avanços, retrocessos e 

resolubilidade. 
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7.5 ANÁLISE DOS DADOS 
 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra e, após repetidas 

leituras, foi estabelecido o corpus de categorias temáticas , assinalando o que foi mais 

recorrente nas entrevistas, mas destacando também a voz minoritária, destoante, que 

promove novas possibilidades de compreensão. As respostas foram transcritas em 

sua integridade, sem correções 

Por meio das narrativas foi possível captar como o PAEFI , as políticas 

intersetoriais têm se organizado na prevenção e no enfrentamento da violência e 

violações de direitos e como suas ações repercutem tendo a centralidade da família 

como princípio norteador da política, no caráter protetivo e de acesso aos direitos, 

revelando os núcleos de sentido, a partir da análises e sínteses temáticas, assim ir 

além dos argumentos manifestados por meio das recorrências, dos relatos isolados, 

de ideias comuns e incomuns. O desafio foi a identificação das tendências e 

contradições presentes nas “vozes”/relatos dos entrevistados e dos documentos 

normativos e reguladores dessa política.  

 

7.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 

A pesquisadora, sendo responsável pelo bem-estar e integridade dos 

participantes, obteve o consentimento livre e esclarecido dos participantes antes do  

início da coleta de dados, respeitando sua autonomia, tratando-os com dignidade 

sempre. 

No sentido de evitar danos e riscos previsíveis, assegurou-os dos 

benefícios do estudo, constatando as vantagens e a relevância no que se refere à 

sociedade, com base na efetivação das disposições da resolução 466/12 do Ministério 

da Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Toda a documentação 

necessária para a elaboração da pesquisa: o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, o Termo de Assentimento para os participantes, e a Carta de 

Anuência/Autorização foram encaminhadas para avaliação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF), tendo sido 

aprovadas. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

          Comentar uma política de assistência social é procurar observar e 

compreender as práticas instituintes desta política, indicadores reguladores, seus 

valores; é identificar os processos do passado; é averiguar as conexões de forças, os 

atores sociais, o contexto sociopolítico e o espaço conquistado na agenda pública, 

entre outros elementos. Logo, se fez necessário escutar as vozes de gestores e 

operadores da política de assistência social e a intersetoriedade da rede, que, como 

parte do processo, dão concretude ao enfrentamento das situações de violências e 

violação de direitos. O município pesquisado está no ranking dos dez municípios 

considerados melhores para se viver, entre os cem maiores municípios brasileiros 

(DGM, 2021). Foi considerado renda e educação, além de outros indicadores. Sobre 

renda, os dados apontaram que 27,4% da população possuem rendimentos mensais 

abaixo de até meio salário mínimo por pessoa. Em se falando de escolaridade, cerca 

de 20% dos jovens entre 15 e 17 anos deixaram o ensino fundamental e 40% dos 

jovens entre 18 e 20 anos não possuem o ensino médio completo.  

          Tendo em vista o desenvolvimento como liberdade, qualquer algoritmo 

isolado é insuficiente para a análise do desenvolvimento (SEN, 2020). Foram 

analisados também os dados estatísticos referentes aos atendimentos realizados 

pelos dois CREAS do Município pesquisado;(conforme anexo A e B) juntos em 2021 

eles atenderam 797 casos e possuem demandas reprimidas de 127 casos. Em uma 

das unidades houve um aumento de demanda de 50,65% em relação ao ano anterior. 

Dentre os casos de violação de direitos atendidos pelo CREAS II, a maior violação se 

concentra na violência física/doméstica, seguida da violência sexual e de negligência. 

Em relação ao público atendido por segmento encontram-se em destaque as crianças 

e os adolescentes, somando 40% dos casos; já o percentual de homens atendidos é 

de 17% e o de mulheres 16 %, e em seguida aparecem os idosos.  

                     A literatura aponta para as diferentes maneiras em que os homens e 

mulheres são atingidos pela violência; ao passo que os homens tendem a ser vítimas 

de uma violência majoritariamente praticada no espaço público, as mulheres sofrem 

habitualmente com um fenômeno que se manifesta dentro de seus próprios lares 

(MINISTÉRIO DA SAÜDE, 2021). 
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       Figura 4 - Público atendido pelo CREAS II do município pesquisado.  

 

 

          Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2022.  

 

          Os dados anuais revelam os motivos de desligamento em 2021; dos 149 

desligamentos registrados em uma unidade, apenas 13 superaram as situações; 

desses 149 casos, aproximadamente 100 foram encaminhados para os acolhimentos 

de jovens e idosos e para as demais unidades de Assistência como o CRAS e o 

CREAS. A outra unidade desligou 177 casos; dentre eles, 33 apresentaram superação 

da violação, 53 casos foram encaminhados e 14 não tiveram motivos relatados. 

Constatou-se um baixo nível de superação de violação nas duas unidades.           

         Com a intenção de tornar a apresentação dos dados mais organizada e 

didática, os resultados advindos das entrevistas foram dispostos em 3 blocos 

temáticos, conforme descritos anteriormente no instrumental de pesquisa. Dessa 

maneira assimilar práticas socioassistenciais e confrontar o planejado com o 

implementado constitui elemento central para a compreensão do fenômeno estudado. 
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8.1 COMPREENSÃO SOBRE A PRÁTICA 
 

          Os questionamentos discorreram sobre a compreensão das ações, 

partindo da própria prática profissional. O pensamento principal foi entender como tais 

conceitos são interpretados, partindo da suposição de que é por meio dessa 

compreensão que se formam os processos de mediação que resultam nos serviços e 

nos atendimentos prestados às famílias no âmbito destas políticas (Bloco A do 

Instrumental de Pesquisa). 

         Inicialmente a análise foi feita sobre a maneira como a demanda chega 

ao Centro de Referência Especializado de Ação Social. 

 

   ...os casos chegam para nós depois de terem passado por algum órgão de 
direito, como policiais e conselho tutelar, na maioria das vezes. Basicamente, 
o conselho tutelar, delegacia de defesa da mulher, fórum e ministério público, 
e alguns casos vêm da proteção básica do CRAS, quando acontece alguma 
situação de violação. Quando recebemos já vem relatado o contexto da 
situação - qual direito foi violado, qual violência, o que aconteceu com a 
família (Entrevistada B). 

 

          Esta declaração se conforma com as regulamentações contidas nos 

documentos pesquisados (LOAS, a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993). Foi 

destacado por todos os participantes que uma violência geralmente vem  

acompanhada de várias outras. Reconheceram que a violação de direitos faz parte de 

todo um contexto, mas que na prática os atendimentos foram divididos por segmento. 

 

Na nossa equipe cada um atende a um tipo de violação, então dividimos para 
facilitar, por exemplo temos uma pessoa que atende violência doméstica, tem 
uma pessoa que atende abuso sexual, outra que atende casos de idosos e 
pessoas com deficiências, duas que atendem trabalho infantil, e nós, somos 
três que atendem casos gerais. 
No PAEFI, atendemos casos de negligência, violência psicológica contra 
crianças e adolescentes, na maioria. Mas nem sempre é isolado, é comum 
aparecer outros tipos de violência, por exemplo violência contra mulher - que 
nesses casos atendemos em conjunto, a pessoa que é especialista em 
violência doméstica, se no meu caso eu detecto que tem contexto de violência 
doméstica, na verdade, contra a mulher, ela vem e nós atendemos a vítima 
juntos, ela atende a mulher e eu cuido da criança, a violência física - a de 
bater - e geralmente vem acompanhada com a psicológica; já a agressão 
sexual nem sempre ela vem acompanhada da física comum, o que acontece 
são beliscões e hematomas, o bater (Entrevistada B). 
 
 

         Foi verificado que apesar das normas práticas recomendarem que o 

serviço seja realizado por meio de ações interdisciplinares, na rotina ainda há 

dispositivos que o executam de modo fragmentado. Os atendimentos realizados em 
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duplas (interdisciplinares) dependem da disponibilidade dos profissionais e da 

maneira com que eles podem se organizar na prática. Conforme apontado em 

literatura, esta constatação parece ressoar com os apontamentos relacionados ao 

pressuposto da simplicidade e da complexidade ambos convivem (ESTEVES DE 

VASCONCELLOS, 2018). 

         Quanto ao papel do PAEFI, os participantes reafirmaram que o serviço  

nem sempre resolve a situação, mas procura minimizar os efeitos nocivos sofridos 

pelas famílias. 

Então, quando a gente identifica que a família está em risco pessoal ou social,   
em decorrência de abandono, negligência, sobrecarga, violência física, 
psicológica, sexual, ato infracional, trabalho infantil, todas essas são 
violações de direito... é nesse âmbito que o PAEFI atua, de maneira 
especializada, no sentido de olhar para as vulnerabilidades sociais como um 
todo, todo mundo tem um direito violado, todo mundo tem uma 
vulnerabilidade ou alguma coisa desta forma... não digo resolver o problema, 
mas a gente tenta articular as providencias que a família necessita  
(Entrevistado D). 

        

        Este fato denotado demonstra a amplitude do problema a ser aferido 

pela Ação Social e o papel do dispositivo social  rumo à capacidade de mudar as 

condições de vida das famílias e da articulação dos serviços (PEREIRA, 2010; 

TEIXEIRA, 2018). No tocante à efetividade das ações, o entrevistado E trouxe o 

problema da violência sob a perspectiva cultural e estrutural e modos de resolução.  

 

[...] Vai resolver o problema da violência? Não! É um problema cultural, às    
vezes estrutural, mas estamos levantando a voz, no enrolar do trabalho em 
rede. A gente não só cobra, a gente faz! Todos estão dando as mãos, 
sabemos que o projeto tem data de validade para acabar. 

 

          A estruturação de etapas das políticas implementadas e a adoção de 

abordagens de gestão que admitem a atuação de diversos atores, são apontadas na 

literatura como fator relevante para a efetividade da política desenhada (SECCHI, 

2016). 

          Em relação à interrupção do ciclo de violência, foi revelado pelos 

participantes a existência de uma atenção especial para estimular novos modos de 

convivência por meio de atendimentos individuais, oferta de grupos reflexivos. Nos 

casos de média e alta complexidade é acionada a rede, bem como todo o sistema de 

garantia de direitos. Destacou-se ainda que devido à pandemia causada pelo 

coronavírus COVID-19, houve a interrupção dos atendimentos, principalmente os 

presenciais e, assim as demandas ficaram suprimidas. 
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Como a gente faz isso, a gente não cristaliza entre vítima e agressor, a gente 
tenta ver os padrões de relação que essas famílias têm estabelecido, seja 
algum  padrão que leva em conta o preconceito, a agressividade, coisas 
dessa forma, a gente tenta fazer essas reflexões com essa família visando 
que este padrão de violência, este ciclo de violência seja interrompido, a 
gente tenta fazer estas reflexões por meio de atendimentos individuais e em  
grupos, por meio de inserção em grupo com as famílias para que este padrão 
de violência, esse ciclo de violência seja interrompido  
... e em casos extremos, sugerindo medidas de proteção, como é o caso dos 
acolhimentos, e por isso que a gente faz articulação com sistema de garantia 
de direitos, que é o Ministério Público, as delegacias o poder judiciário, o 
Conselho Tutelar e todos esses outros órgãos que são defesas de direitos, 
enquanto a gente é um órgão de promoção de direitos, a gente aqui não 
investiga e nem estamos aqui para julgar (Entrevistado D). 

 

          Esses dados mostraram que: famílias estão expostas a desigualdade, a 

exclusão e são afetadas em suas relações, que se reproduzem nas relações 

interpessoais e familiares, compondo os conflitos e contradições (PEREIRA, 2009). 

          Ademais, a falta de orientação e conhecimento por parte das mulheres e 

famílias que sofrem com o fenômeno da violência e violações de direitos, e também 

dos profissionais que lidam com essas famílias fragilizadas, influencia na efetividade 

da política pública que preconiza por “atendimentos especializados” e por 

“profissionais capacitados” de forma integral. 

 
Eu senti na pele muitas vezes, o que a grande maioria das mulheres que   
sofrem violência, e inclusive seus familiares, sentem, que é a falta de 
orientação, de conhecimento, porque a Lei Maria da Penha fala como diretriz 
de atendimentos a mulheres vítimas de violência, de se ter locais 
especializados, e atendimento por profissionais capacitados, e nós não temos 
tanto isso. Então a capacitação dos profissionais, desde daquela pessoa que 
está lá na ponta atendendo crianças e adolescentes, que são os educadores, 
as educadoras, até o judiciário, e essa capacitação não envolve só 
conhecimento técnico jurídico, mas, também uma capacitação que reconheça 
a sua limitação e a limitação daquele serviço, que ela encontre apoio num 
setor do lado que vai auxiliar no atendimento intersetorial e integral dessa 
família, dessa mulher. 
Resumidamente, eu, como promotor de justiça, vou trabalhar de repente num 
processo de dar atendimento numa concessão de uma medida protetiva 
dessa mulher, processar o autor de agressão o judiciário vai ter essa limitação 
de ficar nisto, mas essa mulher precisa de uma assistência social, um 
atendimento psicológico, e essa minha limitação vai encontrar vazão nesses 
outros serviços, dentre eles o CREAS.  
Hoje em dia, aqui no município, avançamos muito, temos uma rede que se 
não é perfeita, ela é uma rede que se conhece... nós trabalhamos muito com 
os CREAS, com os CRAS, com a Secretaria da Saúde, porque o atendimento 
dessa família, e está na lei isso, ele tem que ser integral (Entrevistado E). 
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      Os dados mostraram críticas pontuais em relação às limitações dos 

serviços, ou mesmo a sua ausência, em que há transferência de responsabilidade 

pela oferta. Para Silva (2010), essa transferência faz parte da estratégia de 

descentralização política neoliberal. E ao mesmo tempo foi averiguado que o trabalho 

de rede está atuando, ainda que de maneira incipiente. 

          Além disso, houve um apontamento em relação à necessidade de se 

desenvolver políticas locais que direcionem uma atenção às mulheres negras da 

cidade. 

            a grande maioria das vítimas, são mulheres negras, pelo menos é isso o que 
mostram os estudos, temos pesquisas aqui no município que só 4% das 
mulheres que buscam ajuda são mulheres negras, precisamos chegar nelas 
também, essas políticas públicas devem ser desenvolvidas e o CREAS é 
mais uma ferramenta nesse enrolado intersetorial (Entrevistado E). 

 

          Sobre o efeito sistêmico do fenômeno da violência, o participante E 

assegura que é importante se conhecer toda a situação da mulher e da família 

atingida, pois, há grandes possibilidades de continuação do ciclo da violência, 

principalmente por parte dos filhos que presenciam e vivenciam a violência na família. 

 

eu não posso só pegar essa mulher, eu tenho que conhecer toda a situação 
dela, porque 70% dessas mulheres que são agredidas possuem filhos, os 
filhos sofrem os efeitos diretos e indiretos dessa situação de vulnerabilidade 
da mãe. Então eles vão repetir isso lá no futuro. A menina vai achar que um 
ato de violência que pode ter sido uma correção abusiva, ela vai ver que 
aquilo foi praticado pelo pai e pela mãe, ela vai entender aquilo como um ato 
de amor, vai se calar pela educação, pela vivência que ela teve, e o ciclo vai 
se repetir para ela também ... que viu a mãe ser agredida ou foi agredida; o 
menino vai entender que aquilo foi um ato de amor que foi praticado por uma 
mãe ou por um pai que o agrediu, no futuro vai repetir com uma namorada, 
com uma mãe, com uma esposa, porque ele acha que corrige ela com um 
ato de violência (Entrevistado E). 

 

          Essa declaração corrobora  a visão de Abramovay e Rua (2002), Esteves 

de Vasconcellos  (2018), em que as percepções sobre a violência dependem de certos 

princípios universais de respeito aos direitos humanos e de pensamento sistêmico 

para melhor compreensão do fenômeno. 

          Com o intuito de oferecer capacitação à população, a profissionais 

públicos e voluntários, o entrevistado E criou no município o “Instituto de combate à 

violência”, em 2021. Inicialmente, foi o canal de comunicação, e hoje ele desenvolve 

o trabalho presencialmente e via on line, pautado em três fundamentos: Patrulha Maria 
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da Penha, fortalecimento de rede e promoção de capacitação, busca mobilizar o 

sistema local e regional para o oferecimento dos atendimentos e garantia dos direitos 

em relação ao enfrentamento da violência familiar. 

 
O Instituto de combate à violência” quando começou no município do interior 
de São Paulo, pautou-se em três eixos de trabalho: eixo Patrulha Maria da 
Penha, é uma Lei Estadual formada por uma equipe com policial feminino e 
masculino que toda vez que a justiça concede uma medida protetiva ela 
informa a Polícia Militar; essa equipe visita a mulher, esclarecendo para ela 
os seus direitos, oferecendo para ela locais de atendimentos, Assistência 
social, indicando CREAS, indicando o Ministério Público, a Defensoria, o 
Senac, com cursos profissionalizantes. 
Esse foi o primeiro trabalho, e  essa equipe visita também o autor da 
agressão, porque muitos problemas aconteciam porque essa mulher, para 
ela romper com o ciclo da violência, para ela romper com o silêncio, pelo 
menos romper com o silêncio, porque com o ciclo da violência é difícil, ela 
demora muito, até porque existem inúmeros fatores que fazem com que ela 
permaneça nesse relacionamento, mas quando ela resolve romper com o 
silêncio, o que acontecia antes, ela ia até a delegacia e ao pisar do lado de 
fora da delegacia ela se sentia sozinha... Com a patrulha, hoje temos pessoas 
que dizem: Que bom, depois da ocorrência eu tive a visita da Patrulha Maria 
da Penha, eles entram em contato com a gente, colocam aplicativo SOS, que 
por meio de um convênio com o TJ e com a PM que recebe a informação, 
para que eu possa acionar a Polícia Militar de maneira mais rápida. A patrulha 
visita o autor da agressão, dizendo  para ele: Olha, se você descumprir é 
crime... então esclarece ele, e a gente sabe que muitas vezes esse autor da 
agressão, ele precisa desse olhar mais próximo. A gente conseguiu a 
colocação da patrulha Maria da Penha e já estamos há quase dois anos com 
ela. 
O segundo eixo do trabalho, é o fortalecimento de rede... nós percebemos 
que havia necessidade de uma evolução, num segundo momento 
trabalhamos a questão das crianças e adolescentes, depois em outro 
momento nós trabalhamos também a questão da mulher trans, em outro 
momento, não nessa ordem, mas avançamos com um olhar para as mulheres 
negras, aliás esse talvez tenha sido o primeiro passo que nós fizemos de 
evolução do Instituto, atendemos quase 200 mulheres em quase um ano, nós 
também passamos a focar na capacitação com profissionais e voluntários que 
de uma forma ou de outra acolhe e recebe essas mulheres e familiares, então, 
fomos em UBS, conversamos com profissionais da saúde, estamos 
conversando com profissionais e alunos da educação municipal, levando 
conhecimento, capacitação, porque falta sim capacitação para muitos desses 
profissionais. Vamos tentar deslocar (Março 2022) as regiões dos CRAS, 
todas ou pelo menos grande parte das instituições, Polícia Militar, Polícia 
Civil, CREAS, Assistência Social, Secretaria da Saúde, juntar a Ordem dos 
Advogados, a Defensoria Pública, o Ministério Público, todos eles para 
chegarem até as regiões dessas mulheres, e tentar dar atendimento ou levar 
conhecimento, porque a grande maioria desconhece realmente não só os 
seus direitos mas, também elas desconhecem onde procurar ajuda, e o 
CREAS é um local onde elas buscam ajuda (Entrevistado E). 
 

 Nessa mesma direção, foram escutadas as vozes da “Educação”. O 

papel da educação e dos gestores está na provisão de recursos e bens sociais, bem 

como na relevância da intersetoriedade no processo de desenvolvimento. 
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[...] qualquer “ambiente educativo” se configura como um espaço de proteção, 
que deve ser capaz de promover informação e formação, e isto requer 
sensibilização por parte do profissional, pois, o trabalho em rede exige um 
diálogo constante, em busca de uma verdadeira articulação territorial que 
traga a efetividade das ações. 

               A intersetorialidade é fundamental para o trabalho em redes, para a garantia 
de direitos, tanto para a Política da Educação quanto para outras políticas, e 
durante e pós a pandemia isto ficou ainda mais evidente. 

 Atualmente, a educação está em busca de um diálogo aproximado com a                 
Assistência Social para a construção de fluxos que potencializem as ações; 
recentemente o Ministério Público propôs o uso de uma ferramenta de 
trabalho chamada “planner” que está em processo de implantação, ela visa 
proporcionar um diálogo aberto entre a Política de Educação com as demais 
políticas, com os gestores dos CRAS e dos CREAS (Entrevistadas F, G). 

 

          As políticas públicas teriam que aumentar as capacidades de atuação 

dos indivíduos e coletividades por meio de um conjunto de capacidades eficiente de 

bens e serviços sociais capacitantes, a fim de tornar o indivíduo, as famílias, agentes 

por meio da conversão dos bens primários em capacidade (SEN, 2020). 

        Sobre abordagens para lidar com a “evasão escolar e negligência” por 

parte da família, as participantes trouxeram uma diversidade de ações praticadas na 

educação: 

 

Primeiro tem a busca ativa na escola, essa busca ativa é um movimento da 
escola com a família, aí faz todo o levantamento, o que está acontecendo 
com a família, quais são os fatores lá da comunidade da família dele que está 
impedindo que esta criança frequente a escola, aí a gente  faz orientação com 
a família, verifica se o motivo é distância da escola, a gente verifica as escolas 
mais próximas ou se é problema com horário, que não está de acordo com o 
horário de trabalho dos pais, se tem vaga no período contrário, se tem algum 
problema de saúde na família, a gente faz compensação até que ela volte, 
faz-se a visita domiciliar, para verificar se o que eles estão falando se 
realmente é aquilo, porque, ás vezes com a educação eles não são tão 
abertos para falar realmente o que está acontecendo e quando a gente 
percebe que foge do limite da nossa atuação,  a gente tem que abarcar a rede 
protetiva, aí a gente tem encaminhamento próprio feito pela Ação Social, a 
gente preenche todo aquele documento de todas as ações feitas. Então, 
primeiro faz-se a busca ativa, esgota-se as ações, depois a gente faz um 
relatório e encaminha para a ação social, o encaminhamento que está em 
desenvolvimento chama-se “planner” da Microsoft... a gente encaminha esta 
ferramenta, que é dialógica entre a rede, e sigilosa, e cada órgão lê, verifica 
o que se pode fazer e  registra as ações realizadas nesta ferramenta para 
que cada instância possa dar andamento... nosso diálogo é de esgotamento 
de ações dentro da perspectiva educacional... o encaminhamento já existia, 
agora nós estamos nesse olhar mais ampliado, das possibilidades nesta 
troca, nesse encontro entre as equipes. Ele vai potencializar as nossas ações. 
Porém, a ferramenta em si não garante o alcance dos resultados 
(Entrevistadas F,G ). 
 

 Proferindo sobre a possível vinda de assistentes sociais e psicólogos 

para atuar nas escolas constatou-se que processo ainda não foi revelado às gestoras. 
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Na legislação a ideia é chamar assistentes sociais e psicólogos, mas não 
temos propriedade de falar como será feito nesse momento, porque, está 
sendo articulado, houve muitos chamamentos no Diário Oficial semana 
passada (Entrevistada G). 

 

 No tocante à articulação territorial da rede Municipal de Educação, foi 

salientado que há movimentações em busca de se garantir uma melhor comunicação 

com a Ação social,a fim de multiplicar as informações e oferecer maior qualidade nos 

atendimentos destinados às crianças e aos familiares. 

 

As equipes estão se organizando, tem uma das regiões que nós    
organizamos um grupo de e-mails, que contêm todas as unidades de creches 
e escolas que estão vinculadas àquela região (a educação é dividida em 
regiões norte – sul – leste - oeste e centro) estamos organizando com cada 
CRAS. 
As regiões da assistência têm uma diferença territorial, então nós fizemos 
essa organização junto com a coordenadora de um dos CRAS... quando tem 
a reunião, a coordenação me manda um e-mail convidando e eu encaminho 
aqui internamente, para que todas as unidades da educação possam 
participar, e é interessante que os temas das formações são de interesse 
comum, que vai beneficiar todos os representantes que compõem essa rede. 
No município, na gestão da escola a gente tem quatro integrantes, como: 
direção, pedagogo, coordenador e orientador, no que se refere à escola-
comunidade é o orientador que atua, ele é responsável por levar a pauta nas 
reuniões semanalmente para a gestão municipal, ele é multiplicador... 
(Entrevistadas F, G). 

 
          Assim, os participantes ligados diretamente à ação social são os 

responsáveis em promover pela articulação territorial, por meio de reuniões convidam 

as escolas do bairro, as UBS, os Serviços de saúde, as Creches, os Capes, para estar 

em um dia no CRAS, porém, segundo os executores ainda falta adesão. De outro lado 

estão os participantes gestores da educação que relataram que  melhorias estão 

sendo aplicadas. 

          Pensando no processo de desenvolvimento sob a ótica da avaliação e 

da eficácia, é necessário verificar se o que foi oferecido pela política proporcionou 

melhoria de vida à população, para assim avaliar se a oferta do serviço/recurso, sua 

eficácia ou quais estratégias ainda precisam ser criadas para atingir melhores 

resultados (SEN, 2020). 
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8.2 PERCEPÇÕES SOBRE: desafios e avanços cotidianos 
 

          Diante das diferentes visões examinadas foram levantadas as 

percepções dos profissionais quanto aos desafios e avanços encontrados por eles e 

as suas implicações nos serviços prestados (Bloco B do Instrumental de Pesquisa). 

         Os entrevistados responderam que há demandas reprimidas, falta de 

recursos financeiros, falta de veículo para a realização das visitas domiciliares que 

atendam à necessidade adequadamente, equipe sobrecarregada. Outro problema 

relatado sobre ações interventivas, é a falta de adesão dos adolescentes em 

frequentar as oficinas em detrimento de voltar às ruas para “ganhar dinheiro” com as 

vendas ambulantes, com limpezas em vidros de carros nos semáforos da cidade; 

encontram falta de apoio da comunidade que não compreende que o “trabalho infantil” 

deve ser erradicado. 

 
Os encaminhamentos muitas vezes não são imediatos, a família que precisa 
do serviço para idosos entra na lista de espera também, vai ser avaliada pela 
assistente social, a gente prioriza realmente quem não tem recurso 
(Entrevistada A). 
 

  Se tiver telefone eu tento marcar atendimento aqui, porque a gente divide o 
motorista pra todos, não dá tempo, se você sai pra fazer duas visitas é muito 
longe a região, às vezes não tem ninguém em casa, eu priorizo pra tentar 
marcar aqui, se já tiver telefone, porque eu tenho carro disponível só uma vez 
por semana (Entrevistada C). 
A gente em algumas coisas, esbarra na falta de RH, o CREAS deveria ter um 
advogado e não tem, deveríamos ter pelo menos mais uma dupla de 
psicólogo e assistente social, pelo número de casos que temos, desde a 
pandemia a gente vem recebendo um repasse do Governo Federal, de 35 % 
a 40 %... e aí o que acontece, não tem recurso (Entrevistado D). 
 
Um dos exemplos que a gente vive e que é mais concreto é o trabalho infantil. 
A gente sofre muita resistência quando a gente fala em erradicar e combater 
o trabalho infantil, tanto que política de assistência tem o AEPED, Ações 
estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil e a gente tem 
duas oficineiras aqui, que desenvolvem este programa [...]a gente sofre, 
porque a população não consegue verificar que o trabalho infantil é uma 
violação, é algo que viola os direitos da criança, que fomenta a repetição do 
ciclo de pobreza (Entrevistado D). 
 
Quando a gente parte desse discurso de meritocracia: ah, porque todo mundo 
tem a mesma oportunidade, não é todo mundo que tem a mesma 
oportunidade, tem pessoas que sequer tem oportunidade, enquanto filhos  de 
“famílias ricas” estão estudando, fazendo o curso de inglês, o filho do pobre 
está tendo que lavar vidro de carro para ver se consegue algum recurso, e 
ficando dessa forma, ele vai ter menos acesso de estudo e 
consequentemente continuar abaixo da linha de pobreza. As pessoas têm 
dificuldade de enxergar isso, elas falam: ah, mas antes trabalhar do que 
roubar, enfim coisas assim (Entrevistado D). 
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A gente tá com um problema muito sério, porque o pessoal não está gostando 
dos meninos na rua, enquanto o problema era só periférico, ah os meninos  
estão vendendo drogas, estava limpando vidro na periferia, era tranquilo, aí 
eles começaram a vir para as áreas centrais, aí enfeiou a cidade, o pessoal 
está bravo, o público adolescente é muito complicado de trabalhar, a gente 
faz o que dá, até para estabelecer o vínculo é complicado, porque leva tempo, 
às vezes na primeira conversa ele não fala o nome, depois ele fala o nome, 
você vai construindo (Entrevistada C). 

 

                      Nota-se a presença de conflitos de interesse  entre grupos de jovens com 

idade entre 14 e 16 anos em relação às estratégias adotadas como medidas 

interventivas públicas. Muitos jovens  alegam não ter tempo para participar das ações  

oferecidas frequentemente pelos programas (que deveriam estimular a reflexão 

crítica), eles demonstram maior interesse pelos benefícios financeiros disponibilizados 

que por algum programa específico. Segundo os relatos da profissional eles dizem : 

“Tia  preciso ir ganhar dinheiro, limpar os vidros dos carros lá no semáforo. 

          Na prática tem-se observado que a política de proteção social é um 

processo permanente de luta pela garantia de auxílios e benefícios sociais. A 

descentralização adotada na política, ao mesmo tempo que trouxe avanços no modo 

de reestruturação da gestão, deixou muitos municípios num impasse por não possuir 

recursos financeiros/fiscais necessários para as demandas (SILVA, 2010). 

                     A desistência das famílias em continuar com os atendimentos foi 

apontada, e os motivos na visão deles estão ligados à não aceitação da violação, à 

vergonha dos pais perante outras pessoas, e às crenças que a família possui. A 

participante B concluiu dizendo: “a gente tem que respeitar”, algumas mães sentem-

se ameaçadas pelos profissionais que as visitam, achando que a abordagem inicial 

significa exclusivamente a retirada dos filhos do seio da família. Como estratégia de 

orientação e apoio, os técnicos buscam trabalhar em conjunto com o Centro de 

Referência de Assistência Social, este equipamento oferece serviços básicos, não 

atuam diretamente com situação de violação de direitos e são vistos como aliados. 

  

Em casos de abusos é mais complicado, algumas famílias a mãe não acredita 
que aconteceu, desqualificam a fala da criança, falam que é mentira, ou então 
não conseguem acreditar (Entrevistada A). 
 
Marquei atendimento para essa semana, não vieram, eu tenho que ligar, ver 
o que aconteceu, fazer o processo tudo de novo, sabe, e ir insistindo, porque 
às vezes a família nem percebe a gravidade da situação (Entrevistada B). 
 
Eu não atendo mais, porque a família cortou a relação, foi um caso bem triste, 
um caso de abuso sexual, com uma criança de 11 anos, um menino, e um 
irmão de 13 anos, um vizinho estava abusando deles sexualmente e aí vem 
a questão do machismo, da masculinidade, é uma família que tem um 



74 
 

pensamento bem conservador, e o pai ele olhava para o menino como se 
aquilo fosse uma mancha para a família dele... tinha vergonha dos vizinhos, 
por causa do que aconteceu, o pai estava com medo de que os filhos se 
tornassem homossexual com aquilo, e os meninos estavam ali numa 
violência psicológica, a masculinidade deles estava ferida... e isso se arrastou 
por um ano, até que eles cortaram a relação, bola pra frente e não atende 
nem celular e nada, e a gente tem que respeitar (Entrevistada B). 
 
 

 

 Algumas respostas evidenciaram a presença da violência institucional: 

 
Mas, a gente não pode negar, que muitas crianças são acolhidas por falta de 
política pública de habitação, de emprego, sabe, então a gente não pode 
negar que viabilizando algumas coisas a gente evita a saída da pessoa para 
a alta complexidade (Entrevistado D). 

 
Essa mulher já é o segundo filho dela, eu estava no serviço de acolhimento 
quando foi acolhido o outro bebê dela, o nome que tinha sido escolhido era 
Pietro, e ele (juiz) olhou e disse: eu não gosto, vou por Pedro. Arbitrário né? 
Não é o primeiro...Outro caso, a criança ficou 4 meses no acolhimento sem 
necessidade... O judiciário defende a lei crua, sem humanidade, das visões 
que eles têm enraizadas neles, do que é melhor, sem saber se é o que ela, a 
família, quer (Entrevistada B). 

 
 
          O acúmulo de fragilidades das condições de vida desperta situações de 

violações, seja com total ou parcial ruptura dos laços familiares, e a ausência de 

serviços ou a sua inadequação, constitui o principal obstáculo do trabalho, 

especialmente quando há retirada dos membros da família (como crianças e 

adolescentes). Teixeira (2018) afirma que os trabalhadores sociais não detêm o 

controle total desse processo, dependendo acima de tudo dos meios de trabalho que 

as políticas oferecem. 

          A participante C relatou sobre a importância de se  reunir dados para 

produzir política. 

 
Acho que o trabalho de pesquisadora é difícil também, contar tudo né, gerar 
os dados e mostrar né, mas acho que é importante que já tá há um tempo 
sem Censo, sem as coisas produzir política, a gente precisa de dados e saber 
o que está acontecendo, e pela sua mão que a coisa materializa, senão a 
gente fica só no:  tá difícil, mas o quanto difícil tá? Se a gente ficar só 
floreando, que está tudo a mil maravilhas, não resolve, e se a gente só 
reclama também não resolve, precisamos juntar os dois. 

 

          Sen (2020) considera que  toda decisão de política suscita prós e contras, 

que muitas vezes são de difícil avaliação, por isso propõe que se tenha raciocínio 

avaliativo abrangente com a definição de espaço focal. A ausência de políticas 
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públicas que favoreçam setores estratégicos da sociedade impede possíveis 

implementações, soluções com baixo custo.                 

       Em relação aos avanços, os participantes trouxeram alguns exemplos: 

como a mudança no processo de entrega de cestas básicas que foram substituídas 

pelo cartão alimentação, o “programa de lei municipal”, denominado família de origem, 

a criação de um abrigo para pessoas em situação de rua pernoitar e a criação do 

serviço de abordagem social. 

 
Aqui no município, há uma Lei Municipal que institui um benefício de 
transferência de renda para Famílias de origem extensa, e rede Comunitária 
que vão se responsabilizar pelos cuidados inicialmente de crianças, hoje dia 
de idosos e de pessoas com deficiência é um benefício de transferência de 
renda, a família que  resolve se responsabilizar pelo cuidado, sei lá, de um 
sobrinho ou mesmo da criança, contanto que evite institucionalização, isso a 
gente tem gastado menos dinheiro. 
 
A gente tinha muita procura da cesta básica, durante a pandemia a gente 
chegou a ter 19.000 solicitações de cestas básicas, é o número exorbitante, 
antes da pandemia a gente distribuía nos cincos CRAS e nos dois CREAS, 
coisa de 500 cestas básicas por mês... Então, a gente fez o cartão 
alimentação, agora não precisa de logística  para guardar, para entregar, é 
muito mais dignidade e mais agilidade para elas e agilidade para nós, então 
às vezes ela consegue uma cesta básica que vai vir o arroz e feijão, café, 
essas coisas, e pode usar o cartão para comprar proteína, uma carne, um 
ovo, uma fruta, é mais dignidade, existe o burilamento mas é uma exceção, 
o trabalho feito com a população em situação de rua, que antes era só o 
abrigo, hoje temos o abrigo pernoite, o Centro Pop, antes não tinha lugar, 
hoje tem lugar, a gente criou o serviço de República, a gente criou o serviço 
de abordagem social, então todas coisas que surgiram de janeiro para cá, 
então a gente dorme e come quando dá tempo, né (Entrevistado D). 

  

          Em termos de intervenção e autonomia, os dados revelaram:  

 
Que eu consiga fazer com que esta pessoa veja, que aquilo que estou 
mostrando pra ela, que ela mesma poderia buscar sozinha, porque  como 
assistente social a gente tenta mostrar os caminhos pra acessar os direitos e 
a pessoa mesma poderia acessar esses direitos, ela poderia enxergar que 
ela é parte de um sistema que oprime, que explora, e fazer com que a pessoa 
se veja parte disto e na classe aonde ela é pertencente, pra que ela se liberte 
e consiga lutar, ela mesma (Entrevistada B). 

 

          O fato de a política social gerar proteção social e garantir direitos não 

exime a família de mudanças nos modelos de relações, de vínculos e de 

responsabilidades (TEIXEIRA, 2018). 

           Outro ponto indicado nas respostas, relacionado à postura de uma 

profissional no atendimento a uma mulher negra:  
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                                         Nós tivemos um relato de uma mulher negra, ela foi agredida, e foi até ao 
serviço de atendimento, e a mulher do serviço de atendimento disse: Poxa, 
uma negona desse tamanho, como é que você foi apanhar? Como se a 
mulher fosse uma mulher superpoderosa, ela está lá por fragilidade, por 
vulnerabilidade (Entrevistado E). 

 

          Sob o ponto de vista microssociológico e macrossociológico deve-se 

focar o olhar em pequena escala e em grande escala às tendências e aos padrões 

regulares dos comportamentos violentos (DIAS, 2010 e GALTUNG, 2016). 

          Outro trabalho que tem ganhado visibilidade na cidade é o “Jovem 

consciente”, coordenado pela Ordem dos Advogados do Município voltado para ações 

preventivas: 

 
é uma visita que fazemos na escola do ensino médio, para falar sobre essa 
situação de violência, com palestras que duram 20 minutos, geralmente 
vamos em 4 pessoas, cada um fala um pouquinho sobre: Lei Maria da Penha, 
racismo, patriarcado, masculinidade, e sobre as formas de violência 
(Entrevistado E). 

 

          Ações voltadas para a prevenção e enfrentamento da violência devem 

ser valorizadas: sobretudo pela época “fluida”, em que as relações estão 

mercantilizadas e os laços frágeis, constantemente restringidos às formalidades 

estabelecidas por códigos penais (BAUMAN, 2004). 

          Em relação ao trabalho com agressores, ele é recente no município, há 

formação de grupos compostos por homens agressores, é feito por livre adesão ou 

por encaminhamento judicial. O CREAS faz a intermediação desses grupos ainda 

recentes  como medida alternativa de resolução. 

 
O último eixo foi o trabalho com os autores de agressões... muitas vezes, o 
agressor rompe com o relacionamento e vai transformar outra mulher em 
vítima, porque ele foi criado assim... a partir do momento que a mulher aceita 
ela se coloca de novo no papel de submissa, da educação que ela teve, 
porque praticamente é essa a educação que as mulheres receberam, e foi 
por isso também que fomos aos autores da agressão, para tentar um trabalho 
com eles, hoje temos dois trabalhos não tão firmes, que o autor vai 
voluntariamente (CREAS), desenvolve e temos também a possibilidade de 
determinar como medida protetiva da Lei Maria Penha a obrigatoriedade da 
presença dos autores, vão aos atendimentos psicossociais em grupos ou 
individuais (Entrevistado E). 
 
Alguns casos específicos que chegam até a  justiça, que a gente visualiza, 
por exemplo que ele é um autor reiterado de violência..., que não há ruptura, 
muitos casos de filhos que batem em mães, nesses nós temos aplicado o 
encaminhamento, quando é um marido e esposa, ás vezes há uma ruptura 
no relacionamento e eles nunca mais vão se ver, a não ser que eles tenham 
filhos em comum, então nesses casos às vezes a gente consegue 
atendimentos voluntários agora, agora para filho que bate em mãe, ela acaba 
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recebendo o filho de volta, porque às vezes é um usuário de drogas, de 
entorpecentes, nesses casos não tem como fazer a ruptura, então por uma 
tentativa de estabilizar a situação, a justiça tem aplicado a essa pessoa, como 
medida alternativa, o comparecimento deles nesses atendimentos 
psicossociais (Entrevistado E). 

 

          Nesse sentido é apontado na literatura que a violência é também vista 

como um ato de comunicação, assim, a própria comunicação e o diálogo poderão 

aniquilar essa cadeia constitutiva (SEGATO, 2010).                 

          Para o entrevistado E, as famílias que estão em um ciclo de violência 

estão totalmente expostas, e muitas vezes não sabem onde procurar ajuda. Afirma 

que a rede do município está crescendo, porém, não na proporção da demanda que 

aumentou em 48% no ano passado. 

 

Tem muita demanda, muita coisa mesmo para ser feita, aquilo que está mais 
próximo a gente trabalha, criamos várias frentes de trabalho. Hoje temos uma 
rede intersetorial do centro, a gente sabe que a demanda vai crescer, no 
Estado de São Paulo os pedidos de medidas protetivas no primeiro semestre 
do ano passado, subiram 20%. No município tivemos até outubro (2021) um 
aumento de 48 % de pedidos, aqui está tendo mais violência? Não, aqui  nós 
estamos fazendo um trabalho de conscientização...acreditamos que as 
mulheres estão procurando mais, elas sabem onde procurar este serviço de 
apoio, hoje estamos com quase 2.600 pessoas, vai fazer  1 ano de atividade... 
Hoje 1/3 das audiências que acontecem na área criminal, uma em cada três  
diz respeito à violência contra a mulher, supera inclusive tráfico... 
Na nossa análise caso a caso, seguindo os boletins de ocorrências do 
Município , 50% das violências, das violações, são psicológicas e muitas das 
mulheres sequer se dão conta que passaram boa parte do tempo sofrendo 
violência psicológica...não raras vezes nos boletins de ocorrência  temos por 
exemplo,  50 violações, só que essas violações se desdobram em 120, 
geralmente em um mesmo fato que apresentam várias outras violências 
como ameaça, lesão corporal, calúnia, então a gente vai colocar violência 
moral, e violência física pra um mesmo fato (Entrevistado E). 

 

          Nesse contexto, Esteves de Vasconcellos (2018) parte da premissa que 

novas mudanças geram novas demandas para governos, organizações e para a 

própria sociedade, cada vez mais vigente na formulação, implementação e 

monitoramento de políticas públicas. 

          Dentre as necessidades de melhorias percebidas pelos gestores, o 

trabalho tem promovido ações voltadas para formação profissional técnica, a fim de 

garantir espaço de troca de informações para que possam chegar até as famílias, 

principalmente as mais fragilizadas. O discurso colhido segue na mesma direção das 

demais políticas pesquisadas.  

Nós estamos num contexto bem complexo, se a gente olhar para   a realidade, 
principalmente das famílias empobrecidas em situação de vulnerabilidades... 
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nós já estamos trabalhando nestes caminhos: que é formação, trabalhar o 
conhecimento da educação sobre o que é CRAS, CREAS, serviços, 
encaminhamentos, porque o profissional, tendo a informação, ele... tem uma 
atuação mais efetiva, estamos alinhando os fluxos, trazendo esse diálogo da 
rede para dentro da escola. 
Por exemplo, ontem foi o “Dia mundial do combate ao trabalho infantil”, 
trouxemos a juíza do trabalho para falar com as orientadoras... a formação 
vai ter um impacto lá na criança... trazer informação para o profissional para 
chegar lá na família, porque, às vezes a nossa criança não está em trabalho 
infantil, mas tem um irmão, e mesmo a família, para ter essa compreensão 
(Entrevistadas F, G ). 
 

 

         As participantes relataram que as intervenções constantes são 

importantes para nortear o trabalho de gestores que lidam com aumento e diminuição 

de pessoas na equipe, com desafios relativos a comportamentos individuais, que cada 

profissional tem o seu modo de ver e fazer as coisas. Dessa maneira, elas ressaltam 

que o sigilo dos casos tratados precisa ser levado em consideração por todos os 

profissionais envolvidos com a situação. Reforçam, também, que é por meio do 

diálogo que se verificam as lacunas a serem preenchidas durante os processos 

práticos. 

 
Ao longo dessa caminhada que a gente percebe que tem que falar várias 
vezes... porque a gente não decreta para o outro o que ele vai fazer, como 
ele vai fazer, então nós precisamos de diálogo constante porque rede é isto, 
é um “trabalho trabalhoso”, entram pessoas, as pessoas mudam, saem 
pessoas... 

   O professor recorre ao orientador ou à equipe gestora que vai conduzir o 
processo... as intervenções devem ser constantes, pois, uma formação não 
garante a eficácia do trabalho, se faz importante verificar as lacunas. Nós, 
enquanto gestores, aqui na secretaria temos que garantir um espaço de 
formação de diálogo, de informação.  
Um cuidado que é sempre importante...é que as pessoas quando vêem uma 
situação de vulnerabilidade, aquilo torna uma situação que todo mundo fica 
comentando, então é necessário o sigilo para não expor a criança e nem a 
família, e quem vem com olhar mais do especialista mesmo é o orientador. 
(Entrevistadas F, G) 

 

 Sobre procedimentos ligados ao enfrentamento da violência em 

ambiente escolar, as entrevistadas apontaram algumas ações praticadas: 

                                         No dia a dia, a gente vai lidando, tem a REP (reunião de estudos 
pedagógicos, que acontecem semanalmente), o orientador participa das 
atividades do dia a dia, e também por meio da escuta especializada, o 
professor orienta em dinâmicas no coletivo ou pode chamar a criança no 
individual trabalhando de maneira lúdica, mas, não temos a intenção de 
investigar, e se tiver indícios de violência fazemos o encaminhamento à rede 
social, às vezes pode ter uma fala espontânea. 
O orientador trabalha o recreio dirigido, o currículo oculto, ele trabalha a parte 
das relações, cada caso é um, e vai exigir do profissional que ele busque 
estratégias para que ele trabalhe... e agora com tudo que estamos vivendo 
nessa “pós” pandemia, o orientador tem essa liberdade para realizar as suas 
ações de acordo com o contexto (Entrevistadas F, G). 
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8.3 RELATOS: AVANÇOS, LIMITAÇÕES E CENÁRIOS DESEJÁVEIS. 
 

          Esta temática visa, sobretudo, compreender as estratégias utilizadas no 

serviço de atendimento, e quais resultados os participantes percebem como  avanços 

e  lacunas deixadas pelas políticas sociais (Bloco C do Instrumental de Pesquisa). 

Sendo assim, os entrevistados clamaram por maior integração entre a Secretaria de 

Ação Social e a rede pública como um todo. 

 
O serviço de proteção básica e o de proteção especializada trabalham juntos,  
há uma interposição entre os mesmos e não uma separação entre a 
prevenção e o enfrentamento a violência intrafamiliar. A classificação serve 
para orientar o trabalho, mas na prática um auxilia o outro (Entrevistada B). 
 
 
As políticas em geral, tinham que trabalhar em rede, acho que é uma coisa 
que estamos começando a conquistar agora, mas ainda está muito longe...]E 
outra coisa, acho que cada um de nós deveria conhecer o que cada um faz 
na prefeitura e o que cada secretaria faz. Antes quando voltávamos das férias 
tinha um cursinho tipo motivacional, e aí eu perguntei um dia se alguém sabia 
o que era CREAS, não sabiam...nem para orientar o vizinho (Entrevistada A). 

 

          Este relato faz surgir algumas indagações, quando se trata de 

conhecimento e informação, pondera-se: até que ponto o servidor público está sendo 

preparado para ser canal de informação à população? O quanto uma informação pode 

ajudar uma pessoa a sair da pobreza? Ou da situação de violência? 

          Ainda no quesito trabalho em rede, articulações de território, destaca-se 

a colocação do entrevistado D, afirmando sobre a importância de se atuar de forma 

mais ativa e articulada. 

 

A gente precisa contar com todo mundo com a articulação da  saúde, com 
articulação das escolas tratar junto,  às vezes ninguém  pára , para pensar 
que o Joãozinho que está lá na escola é o mesmo menino que tá na  UBS e 
lá no CRAS, então está todo mundo dentro da sua própria sala preocupado 
com Joãozinho sem saber que o Joãozinho, é o mesmo. Mas a postura de 
estar junto, a postura de estar disposto a sair um pouco detrás da mesa, e 
tentar ver como que a coisa é ali a olho nu, eu acho que faz a diferença 
(Entrevistado D). 

 

O entrevistado D apontou para a importância do comportamento proativo 

do profissional a fim de,  assegurar a efetividade do trabalho em rede, promover 

autonomia e acesso aos direitos. Como foi o caso de uma parceria  firmada entre a 

escola e a rede municipal de ação social, por meio do uso de fundos públicos   comum   

oferece de forma territorial  atendimentos interdisciplinares dentro da escola. 
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           No que diz respeito aos limites da ação socioassistencial no combate à 

violência ocorrida no âmbito doméstico, salienta-se o uso abusivo ou a dependência 

de álcool, outras drogas e o adoecimento psíquico, conforme a história do casal 

contada pela entrevistada. 

 
Sobre um casal,  a mulher tinha questão psiquiátrica  e uma criança, e eles 
estavam com muito medo de perder a criança, era um caso terrível de 
violência doméstica.  Era um bebê de 10 meses, que inclusive não ficou com 
eles, a guarda ficou com uma tia e a mãe foi para a rua, não conseguiu 
mesmo, o problema psiquiátrico era esquizofrenia e bipolaridade, sem 
tratamento porque ela não acreditava ter necessidade, ela já tinha outros 
filhos que estavam com outras famílias... a gente acompanhou por 6 meses,  
... É um movimento dela, ela tem acesso às crianças, ela tem 2 filhos bem 
mais velhos, que ficam na família e o pai fica na casa da mãe, ele fazia uso 
de drogas era bem grave. Ele foi encaminhado para o CAPS, geralmente a 
gente encaminha, tenta, o nosso trabalho é de insistência e de formiguinha 
(Entrevistada B). 

           

          Dessa maneira, o Serviço Social tem a tarefa de compreender como e 

por que as famílias compõem o lócus mais temeroso para as mulheres, idosos, 

crianças e adolescentes, e quais são as respostas   dadas a esse  fenômeno 

(ANDRADE, 2019). 

       A participante B trouxe um caso com bom êxito em que a criança foi 

transferida de família, e a paternidade não havia sido revelada antes do atendimento, 

a criança teve oportunidade de ir morar com o pai que, de acordo com o relatado, 

“este era o sonho dela”. 

 
Eu gosto do desfecho deste caso, porém é triste, nosso serviço aqui é terrível, 
tinha uma criança que ela vivia com o padrasto e a mãe, tem 3 irmãos  adultos 
e ela com 7 anos de idade e a mãe dela fazia uso abusivo de bebida alcoólica 
e o marido, eles tinham uma relação de dependência e codependência,  ele 
mantinha o vício dela, os dois consumiam juntos. Ela foi hospitalizada no Alan 
Kardec e essa criança ficou com a tia, irmã deste padrasto e numa segunda 
vez a mulher estava convulsionando desde às 4h da tarde e a  criança estava 
sozinha com esta mãe ... a menina já tinha fritado  um ovo, até foi marcante 
a questão do ovo... isto poderia até partir para um abuso, e estava mesmo de 
fato, depois a gente constatou que sim... 
 
Enfim, o pessoal estava tentando muito sabe, que esta criança permanecesse 
ali naquele núcleo  e quando eu cheguei de fora, você chega com um olhar 
novo, o caso era atendido já há alguns anos e eu peguei e pensei poxa, 
alguém já tentou falar com o pai desta criança?  Não , porque , ele não tem 
contato com a família, tá... na hospitalização dessa mulher, o  filho dela  mais 
velho que eles queriam que ele se responsabilizasse pela mãe, ele entrou em 
contato com CREAS e nesse contato ele disse que tinha o número do pai e 
que o pai via a menina sempre... a menina não sabia da paternidade dele, 
eles tinham uma amiga que era ex- enteada da mãe... que buscava a criança 
vez ou outra para passar o final de semana, ai o pai a via, ele comprava roupa 
para ela, depositava pensão todo mês certinho, e ele era o “tio”, então ela não  
conhecia o pai dela , ele era o tio que a levava pra passear , que estava 
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presente ali sempre,   ai a gente conseguiu... eu atendi  este homem...ai 
conversei com este homem e ele ficou super empolgado. 
 
Ele falou: se tiver a possibilidade eu quero muito a guarda dela... ai a gente 
conseguiu que essa guarda fosse para a ex enteada da mãe, era um caso 
urgente, não tinha mais como, a mãe estava internada.  
Ah, foi brilhante a menina se apegou a esse homem, contaram que ele era o 
pai e ela disse: Eu acho que eu já sabia, eu sonhava que ele fosse meu pai, 
agora ela já está morando com a vó e com o pai, só que a gente ainda não 
conseguiu fazer com que a mãe consiga visitar, a mãe é acompanhada pelo 
CRAS...  
 
Só que eu estou agindo junto e ela não sabe, a nossa intenção é que no futuro 
que ela possa ter contato com a filha, e o pai não se opõe ...eu não sei qual 
vai ser o destino dela, ela não tem rede de apoio ... Mas é um caso bom, onde 
a gente conseguiu mudar a vida daquela criança que estava em desproteção, 
ia pro acolhimento, ai conseguimos que ela fosse reintegrada, transferida de 
família, é um caso bem legal (Entrevistada B). 

                         

         Para Esteves de Vasconcellos (2018), na contemporaneidade a visão 

sistêmica aplicada a políticas públicas no trabalho com famílias tem ampliado o 

sistema a ser atendido, mostrando-se essencial para o convívio social, abrindo mais 

caminhos explicativos para as realidades.  

      Diante do agravante cenário pandêmico causado pelo COVID-19, houve 

aumento do desemprego, limitação do acesso a benefícios eventuais, bem como a 

limitação do próprio serviço socioassistencial e das políticas sociais em geral no 

enfrentamento da questão social, não se pode imaginar que as questões informadas 

pelos entrevistados se resolvam a curto prazo.    

       Frente a tal contexto, os entrevistados listaram alguns pensamentos de 

atuação, como cenário desejável para o enfrentamento à violência e violações de 

direito. 

O que eu vejo como critica mesmo das pessoas que trabalham na 
assistência, é uma tutela exagerada, um messianismo, tem coisas que você 
consegue numa família, tem família que não, você não consegue fazer nada 
porque, é o jeito de viver deles e pra eles está tudo certo (Entrevistada B). 

 

          Quanto ao serviço socioemocional, foi relatado que: 

A oferta de  momentos de reflexão para as famílias, está oportunizando 
espaços de transformação, para que vejam o que se passa no interior de suas 
famílias e possam criar juntos  novas maneiras de se relacionar, de viver e 
maneira de minimizar as vulnerabilidades sociais (Entrevistado C). 
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          Conforme a orientação apresentada pelo NOBS/2004, o profissional 

social deve promover o fortalecimento do protagonismo e da participação social na 

elaboração conjunta de projetos que incluam mudanças na realidade onde vivem, por 

meio de intervenções participativas e dialéticas. Direcionar as medidas 

socioassistenciais no sentido de preservar a dignidade humana requer compreensão 

que não significa apenas aceitação das limitações, trata-se de um longo processo de 

mudança das crenças que emperram as transformações. 

 

A necessidade do serviço (ser um pouco mais), criar mais autonomia nas 
pessoas, acho que está faltando bastante, ser menos apaziguador e mais 
provocador (Entrevistada B). 
Investir na educação, com estes pontos assim, incluir os direitos, as leis, pra 
você  ensinar o que é ser cidadão pro menino, orientar as famílias, porque se 
você faz isto lá trás você não precisa acudir aqui. O que dá pra fazer sem 
precisar de dinheiro, é se unir mais , saúde, educação, unir a rede pra não 
ficar desencontrado.  Nós temos aqui uma relação boa com a FEAC, agora 
tem aulas de instrumentos musicais, o problema é que realmente a gente 
acaba caindo no ah, eles precisam  fazer dinheiro (Entrevistada C). 
 

 
          Sobre “voluntariado”, a sociedade civil organizada influindo em política 

pública provoca melhorias, pressiona o Estado para certas tomadas de decisões, para 

conquistas de espaço em agendas públicas e ainda levanta problemas reais das 

pessoas em situação de vulnerabilidade de forma territorial (GHANEM, 2007). 

 
... a comissão de combate à violência que está sob a  coordenação da Ordem 
dos advogados do município  tem muitas ações, estamos levantando a voz 
vai acabar com a violência? Não, é cultural, às vezes até institucional. 
...não podemos contar com voluntariado, é bacana? Sim, o “Instituto de 
combate à violência” tem data para acabar, somos em duas pessoas. 
Estamos pleiteando um  Centro Municipal  especializado para atendimento 
de mulheres, o importante é que  não estamos só cobrando estamos fazendo, 
aliás o município está fazendo, a demanda foi grande por conta da pandemia, 
estamos fazendo parcerias e tentando progredir, buscando novas parcerias 
com Universidades também (Entrevistado E). 
 
 

                      Sobre violência e seus tipos, o entrevistado destaca três tipos: violência 

doméstica, violência familiar e violência intima de afeto. 

 

Quando nós falamos da Lei Maria Penha, é sempre importante pensar que a 
vítima  sempre será  uma mulher,  ela vai ser vítima de violência  dentro de 
casa que é a doméstica, ela vai ser vítima de violência  dentro da família, 
violência familiar, por exemplo, filho que bate em  mãe, irmão que bate em 
irmã. E pode também ser violência de relação íntima de afeto...  
Nessas três situações sempre a vítima vai ser uma mulher, mas o autor da 
agressão pode ser uma mulher também, isto daí é violência de gênero, 
porque é uma violência contra a mulher(gênero feminino). Existe  violência 
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familiar  contra um homem? Existe, e é caracterizado como violência familiar, 
existe um pai que apanha do filho, é caracterizado como violência familiar, no 
entanto  nessa situação não se aplica a Lei Maria da Penha. Então o que 
separa uma coisa da outra é quando a violência for contra uma mulher...  
sendo vítima a mulher  nós vamos  aplicar a Lei Maria da Penha,   a vantagem 
é que nós temos vários dispositivos para tentar proteger essa mulher 
(Entrevistado E). 
 
 

           Para Nobre (2018), os estudos apontados em literatura sugerem que 

sejam usados termos que possam ampliar as reflexões na tentativa de se  romper com 

visões que “culpam” exclusivamente a família, o parceiro íntimo e/ou o uso e abuso 

de álcool e outras drogas, sugerindo ir  além do ponto de vista dicotômico homem-

agressor/mulher vítima. 

 Novas estratégias têm sido discutidas, levadas ao poder público para se 

atingir a grande maioria dos que sofrem violações de direitos e ou que estão em 

situação de vulnerabilidade extrema. 

 

Atendi uma mulher negra com dois filhos que falou: eu não tenho condições 
de sair para ir no centro até o CRAM. A gente está abrindo espaço,  já pedi 
para a prefeitura para gente ter  passes, o CRAM tem alguns passes, enfim, 
felizmente nós estamos avançando algumas vezes temos retrocessos, mas 
está caminhando cada vez mais (Entrevistado E). 

 

 O diálogo com o entrevistado E discorreu sobre a importância de se 

trabalhar em todos os âmbitos, seja no enfrentamento, seja na prevenção da violência 

ou mesmo dar os primeiros passos para que as ações se efetivem de fato no futuro. 

 
 
Como agente facilitador, hoje, nós temos como dar encaminhamento para 
crianças e  adolescentes para o CREAS em busca de apoio social. Eu 
considero um atendimento muito importante, o atendimento psicológico... 
estamos começando um protocolo de atuação na região feita pela Polícia Civil 
e pelo Ministério Público, toda vez que há uma concessão de medida 
protetiva a Polícia em todas cidades da região  deve comunicar a Assistência 
Social do Município para que pelo menos fique ciente, ela está dando  
atendimento? Não sei, mas esse é primeiro passo, comunicar, se eu recebo 
um atendimento e a família fala que não está recebendo o atendimento eu 
tento o encaminhamento, se ela não está conseguindo pelo município a gente 
vai para o voluntário (Entrevistado E). 
Como eu disse nós tivemos um período no final do ano passado, que com 
esse aumento dos pedidos de medidas protetivas no município a DDM não 
estava aguentando, estava tendo que fazer  agendamento. 
Como é que você fala para a mulher que está morrendo de medo do sujeito 
que está ameaçando-a, falando que vai matá-la para voltar depois? Mas 
tivemos que fazer isto, qual outras opções nós tínhamos? Na época nada e 
agora? Agora a medida protetiva pode ser concedida também na justiça civil, 
nós temos que dar capacitação as advogadas e advogados... e trazer a 
defensoria pública também...  para que pensem no juízo civil de medidas 
protetivas  que desafoga a área criminal e a DDM (Entrevistado E). 
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           Diante dessa declaração, o “Instituto de combate à violência” promoveu 

informação e o conhecimento para a população e profissionais, criou novas 

estratégias para lidar com o aumento do registro das queixas.  

                   Em relação a atuações extremistas em busca pela igualdade de gênero, 

por exemplo, o entrevistado acredita que tais atitudes provêm de iniciativas que 

desejam rompimentos, porém, muitas vezes elas acontecem de forma violenta, 

poderia ser um avanço se os brasileiros e brasileiras fizessem isto de uma maneira 

mais pacífica, se utilizando de uma comunicação não violenta por exemplo. 

 
Toda vez que há tentativa de ruptura , toda vez que há uma atuação extrema... 
um “ cansei vamos romper com isso”... a gente vê situações extremadas, 
revoltas...  
Hoje aqui no Brasil, estamos  buscando uma igualdade de gênero...vamos ver 
se o brasileiro, a brasileira avança nisso  para que a passagem seja mais 
pacífica e isto está dentro de da comunicação não violenta.  Hoje em dia,  as 
pessoas escrevem o querem dentro de casa, saem rasgando o verbo,  
debaixo de cobertas... porque   ali elas estão seguras... (Entrevistado E). 

 

                    Nessa direção Rosenberg (2019) pontua que a transformação de 

conflitos por meio de diversas práticas que estimulam a compaixão e a empatia, é 

uma abordagem que reverencia o bem estar mútuo ao invés de pautar-se em modos 

coercitivos de proceder. 

                     Os relatos das entrevistadas F, G evidenciaram que o “fazer junto” em 

um trabalho em rede requer a percepção dos profissionais para que possam  favorecer 

a condição de vida das crianças e seus familiares por meio do diálogo com outras 

políticas. Ainda mais porque a escola, por natureza, se caracteriza como um ambiente 

de proteção. O trabalho em rede precisa de profissionais sensíveis para provocar a 

rede num bom sentido, para que haja um diálogo que favoreça a condição de vida das 

crianças e das famílias, conforme relatam as participantes. 

 

É muito importante a gente ter clareza  que quando se fala em rede, em 
trabalho intersetorial,  é um trabalho desafiador , exige de cada um,  esse 
cuidado, essa formação, então acho que dentro da sua pesquisa é importante 
ter essa clareza que isso exige e a gente tem percebido indícios positivos 
dessa conversa, e isso alimenta nós profissionais para esta atuação,  porque 
a gente sabe das dificuldades  de ações postas de anos e para gente fazer 
isso... vai muito além... a rede é condição para o trabalho... 
Aqui você trouxe o PAIF e o PAEFI, que trabalham com violências e violações 
de média e alta complexidade e nós da educação via secretaria de Ação 
Social vamos acessar tanto o CRAS quanto o CREAS, e nesse olhar a Ação 
Social tem colaborado conosco. 
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Nós aqui na gestão fazemos a mediação entre a escola, comunidade e 
políticas. É um fazer junto... melhorar a qualidade do ensino para que a família 
possa sair de uma condição de miserável de vulnerabilidade. Temos discutido 
que a educação além da questão pedagógica, ela é um espaço de proteção, 
principalmente para nossas crianças em vulnerabilidades, e isso é muito 
importante, eu já trabalhei no acolhimento e qualquer espaço educativo é um 
espaço de proteção(Entrevistadas F, G). 

 
      

     Em vista disso, perante o exposto, pode-se dizer que a mediação escola-

família transcende a questão pedagógica, indo além do que se tem explícito no 

currículo oficial. Pode ser considerado um profissional sistêmico aquele que tem olhar 

observador e reconhece a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade do 

mundo, dos sistemas (ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2018).  

         Quanto ao aumento do acesso aos direitos e melhoria na qualidade de 

vida das pessoas implicadas no serviço pesquisado, é importante ressaltar que a 

análise dos dados emitidos (conforme anexo A e B) pelos órgãos pesquisados 

permitiu averiguar os desligamentos separados por motivos de: superação da 

violação, encaminhamentos e acolhimentos, desistências dentre outros; dos 326 

casos registrados 31% dos casos superaram a violação, porém, uma análise mais 

aprofundada seria de grande valia para a elaboração de novas estratégias de 

aprimoramento, pois, em um dos órgãos pesquisados verificou-se que 50% dos 

desligamentos efetuados correspondiam a motivos ligados a óbito, mudança de 

endereço, sem demanda, desistências, não encontrado e sem motivos relatados. 

        Foram mapeadas as estratégias adotadas pela proteção social  como 

meio de promoção da autonomia, do protagonismo e acesso aos direitos; e os 

resultados revelaram a necessidade de ações estatais preventivas que viabilizem o 

acompanhamento das políticas  protetivas à longo prazo, que preze por profissionais 

capacitados e motivados, por infraestrutura adequada  e práticas que favoreçam 

melhorias na qualidade de vida das pessoas.  
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 Figura 5 – Mapeamento dos resultados      

 

 

    Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2022. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Discorrer acerca da política social protetiva, e sua efetividade junto às 

famílias e indivíduos em situação de violência e violação de direitos, requer  

compreensão da sua complexidade e que de fato o mundo está em processo. Além 

disso,  as respostas dadas por gestores, executores e pelo grupo alvo da política estão 

interligadas e que  influenciam nos resultados da política desenhada. Daí a 

importância da participação de todos no processo de fazer política. 

A metodologia utilizada  contribuiu para o alcance dos cinco objetivos 

traçados, trazendo riqueza de detalhes ao estudo. Se por um lado o instrumento 

desvelou a realidade dura,  descrita pelos  gestores e executores públicos e 

apontamentos literários  reconhecendo as lacunas deixadas pela política social, por 

outro lado colaborou no aprofundamento de percepções no que se refere a conexões 

de forças e cenários desejáveis. 

A partir das diversas perspectivas estudadas verificou-se, que os 

recursos financeiros disponibilizados para a concretude das ações  mostraram-se 

escassos pela falta de dimensionamento adequado da equipe para atender  as 

demandas reprimidas, ou adquirir um veículo próprio para o setor  realizar visitas às 

famílias sem precisar dividir o uso do veículo com outro setor, e assim oferecer  melhor 

qualidade no atendimento especialmente para os casos emergenciais. Por outro lado, 

houve investimento em tecnologia para melhoria nos registros de dados e em criação 

de abrigos para pessoas em situação de rua. 

As medidas protetivas vivem um paradoxo no  seu campo de atuação 

com as famílias, pois a família que devia proteger seus membros é a mesma que as 

vezes não protege, ficando a cargo da política social atuar em favor dessa família 

“denunciada” e por vezes o Estado também deixa a desejar. Assim, os  profissionais 

interventivos encontram desafios  para conquistar a família que está em situação de 

vulnerabilidade e com diversos problemas acumulados. 

                     Nesse sentido, diversas respostas são dadas ao fenômeno assustador 

da violência  em prol das pessoas, inclusive por  instituições voluntárias. Isto só e 

possível no modelo contemporâneo de gestão adotado chamada de abordagem 

multicêntrica. 

Foram levantadas definições acerca do fenômeno da violação de direitos 

e de violência intrafamiliar trazendo as suas nuances. Com o intuito de ampliar a visão 
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sobre o fenômeno foram acrescidos, informações a despeito de saídas encontradas 

pelas Instituições públicas e privadas a  nível mundial, nacional e local. 

As violações e violências compreendidas como domésticas e ou 

intrafamiliares se mostraram carentes por soluções que se complementem e deem 

capacidade de  condição de agente às famílias. Os problemas com o uso de drogas, 

desemprego, falta de rede de apoio em relação aos cuidados com idosos e pessoas 

com deficiência dentre outros, revelaram a importância de dispositivos  sociais 

intersetoriais capazes de contemplar  as várias frentes de necessidades das famílias, 

para seu atendimento integral, atacando os problemas nas suas multicausalidades. 

Em consequência da pandemia houve paralisação parcial e integral dos 

atendimentos em grupos , desta forma verificou-se que a desproteção foi ainda maior, 

e mediante a retomada gradual das atividades. É preciso refletir sobre outro impeditivo 

encontrado nas intervenções, no que se refere ao processo de  estimulação dos 

jovens na faixa etária de 16 anos em  procura por primeiro emprego, muitos deles vão 

as entrevistas e voltam frustrados por não conseguirem uma chance, este fato 

geralmente está ligado ao quesito falta de escolaridade solicitado na hora do 

recrutamento. A evasão escolar costuma ser uma decisão que dificilmente os jovens 

voltam atrás.  

          Já os trabalhos socioeducativos  realizados em grupos com pessoas na 

idade adulta receberam maior adesão, houve uma criação  de grupos de trabalho em 

pequena proporção com agressores na tentativa de se evitar a reincidência da 

violência e promover a condição de agente. Em se falando das novas gerações de 

crianças e novos aprendizados, elas deveriam crescer com melhores capacidades do 

que tiveram seus pais para resolver seus conflitos internos, com superiores 

oportunidades para seu futuro e com noções sobre como os homens e as mulheres 

podem se relacionar sem serem movidos pela coerção. 

                     Outro dado importante se refere a conquistas alcançadas por voluntários 

que se moveram e ainda se movem de maneira intersetorial voltados para o 

enfrentamento da violência doméstica, por meio de um  canal de comunicação   

facilitam e provocam  melhorias de vida para mulheres e seus familiares, eles não têm 

a pretensão de acabar com a violência que às vezes é estrutural, mas o foco está em 

provocar a rede, levar informação preventiva aos jovens em ambientes escolares. 

Nesta direção influem  em políticas públicas, trazendo  benefícios para este grupo de 

mulheres e famílias em situação de violência e violação de direitos. 
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                    A pesquisa atingiu os objetivos porque revelou tanto as  forças como as 

lacunas referentes a implementação  e avaliação desta política. As Políticas Públicas 

possuem força motriz para promover bem-estar, enquanto órgão dispositivo. Ela dá 

concretude as ações por meio de suas leis, projetos, programas e serviços, ainda que 

de maneira incipiente. 

                  Refletir se o serviço promove o protagonismo, autonomia às famílias e aos 

indivíduos envolvidos no programa, é uma incumbência desafiadora, pois,  é   

impossível afirmar que a inclusão das famílias na rede de serviços e benefícios é 

capaz de  promover mudanças ou se é capacidade de agente que as provoca. O que 

acontece é, que a ausência dos serviços, demandas suprimidas, ou não identificadas 

demonstraram contribuir para esse cenário  desolador.           .   

                     Finalmente há diversas questões a se pensar, como: De que adianta 

prover escola para uma criança se ela não estiver alimentada, de que adianta uma 

criança estar alimentada na escola se ela não sente paz em casa?  As discussões não 

param, uma teoria não exclui a outra; elas se completam, e esta é a dinâmica da vida 

estar em movimento fazendo o melhor que se pode fazer em defesa dos direitos 

humanos, da promoção dos  saberes, dos espaços de reflexão. Quando se olha para 

as políticas socioassistenciais de enfrentamento à violência e violação de direitos, 

vemos “pessoas” ou “caixinhas de serviços sob encomenda”?   
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9.1  MELHORIAS E DIRECIONAMENTO PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

1. Pensar em estratégias para a  população de idosos acima de 65 anos, que  

aumentou consideravelmente no município. 

2. Criar pesquisas para: 

• compreender o pensamento dos  jovens na faixa etária entre 15 e 17  anos, que 

não  conseguiram se engajar como  jovem aprendiz. 

• pesquisar por quanto tempo em média os jovens com idade entre 15 e 17 anos, 

trabalham nas ruas como vendedores e que   atividades eles exercem 

posteriormente. 

•  compreender o que leva uma população a reclamar dos “meninos e meninas” que 

trabalham nos semáforos do município.  

• pesquisar como os “bairros” ou “as comunidades” podem se tornar mais fortes e 

influir em Políticas Públicas. 

3. Criar padronizações  para a realização de registros  estatísticos do CREAS.  

4. Ter indicadores mais precisos quanto a categorização dos motivos de 

desligamentos de casos. 

5. Criar estratégias em parcerias com as escolas a fim de oferecer atendimentos 

socioeducativos às famílias em situação de violência e violação de direitos. 

6. Pensar em políticas públicas para as mulheres implicadas pela violência, 

considerando que 70%  delas possuem filhos e um bom local de acessá-las 

poderia ser nas escolas. 

7. Prover mais ações públicas preventivas de baixo custo para mitigar a  violência 

psicológica, tendo em vista que elas representam 50% dos casos registrados em 

boletins de ocorrências no município. 

8. Criar espaço de reflexão regularmente  para os profissionais da rede pública 

visando a integração dos setores e a visão sistêmica dentro da rede. 

9. Criar estratégias de apoio socioemocional aos profissionais que lidam com a 

violação de direitos, com a educação  para que possam aliviar as tensões próprias 

da rotina pesada. 

 Abre-se assim, um vasto terreno para o aprofundamento da pesquisa. 
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APÊNDICE B -  CARTA DE AUTORIZAÇÃO  AÇÃO SOCIAL 
 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA E COMPROMISSO 

 

 

                     Eu, ____________________ coordenador do Centro de 

Referência de Ação Social do Município de ___________- SP, tenho ciência e autorizo 

a utilização dos dados coletados durante a realização das entrevistas e observações 

no ano de 2021, para utilização na  pesquisa  intitulada “Um estudo sistêmico sobre a 

efetividade das medidas protetivas e preventivas do serviço de proteção e 

atendimento especializado à famílias e indivíduos (PAEFI) em situação de violência e 

violação de direitos”, sob responsabilidade da Mestranda Liane Ney Machado Cintra 

e supervisão da Profª Drª Daniela de Figueiredo  Ribeiro. Cujo objetivo geral da 

pesquisa consiste em compreender o modo operante do serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI) que estão em situação de 

violência, sob a perspectiva de gestores, executores e participantes do serviço do 

Município localizado no interior de SP e refletir sobre a efetividade das medidas 

protetivas e preventivas adotadas, bem como a sua relação com o desenvolvimento. 

Para isto será disponibilizado tanto os espaços da Secretaria de Ação Social, quanto 

os contatos dos atores sociais e dos beneficiários do serviço de proteção e 

atendimento especializado às famílias e indivíduos (PAEFI) em situação de violência 

e violação de direitos para a verificação do fenômeno pesquisado.  

    

                                                     ______________, de                       de 2021 .          

         

________________________________________                                             

Secretaria Municipal da Secretaria de Ação Social   
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APÊNDICE C – CARTA DE AUTORIZAÇÃO EDUCAÇÃO 
 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA E COMPROMISSO 

 

            Eu, _____________________________  Secretária da Educação 

Municipal de _______ SP, tenho ciência e autorizo a utilização dos dados coletados 

durante a realização da entrevista, com sigilo necessário expressos no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), considerando o desenvolvimento e 

engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico, 

conforme preconizado na Resolução Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. A 

pesquisa  intitulada “Um estudo sistêmico sobre a efetividade das medidas protetivas 

e preventivas do serviço de proteção e atendimento especializado  famílias e 

indivíduos (PAEFI) em situação de violência e violação de direitos”, sob 

responsabilidade da Mestranda Liane Ney Machado Cintra e supervisão da Profª  Drª 

Daniela de Figueiredo  Ribeiro. Cujo objetivo geral da pesquisa consiste em 

compreender o modo operante do serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

à Famílias e Indivíduos (PAEFI) que estão em situação de violência, sob a perspectiva 

Da Comissão dos Orientadores Educacionais da Secretaria Municipal de Educação 

de _______SP, refletir sobre a efetividade das medidas protetivas e preventivas 

adotadas.  

    

 

 

                                                     ____________, 09 de Junho  de 2022.            

                                                            

_____________________________________  

                                                      Secretária da Educação Municipal       
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APÊNDICE D -TERMO DE CONSENTIMENTO (TCLE) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - Uni-FACEF 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 
           Você está sendo convidada (o) a participar da pesquisa intitulada “Um estudo 

sistêmico sobre a efetividade das medidas protetivas  do Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) em situação de violação de direitos”, 
pertencente ao sistema de Política de Assistência Social no combate à violência intrafamiliar”. 
Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. 
Cujo objetivo da pesquisa consiste em compreender como a política de assistência social tem 
atuado nas situações de violência e violação de direitos, bem como a sua efetividade e relação 
com o desenvolvimento. Assim, gostaria de consultá-la (o) sobre o seu interesse e 
disponibilidade em cooperar com a pesquisa. Você receberá todos os esclarecimentos 
necessários antes, durante e após a finalização da pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome 
não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso sigilo mediante a omissão total de 
informações que permitam identificá-lo (a). Você está sendo convidado(a) a responder a uma 
entrevista com o objetivo de conhecer a sua percepção sobre o modo operante do sistema de 
proteção social. Todas as atividades citadas acima acontecerão dentro do espaço e horário 
de funcionamento da Instituição. A coleta de dados será realizada por meio de entrevista 
guiada por um roteiro semiestruturado composto por questões abertas. É para este 
procedimento que você está sendo convidada (o) a participar. Os dados provenientes de sua 
participação na pesquisa, tais como questionários/entrevistas, anotações, arquivos de áudio, 
ficarão sob a guarda da pesquisadora responsável pela pesquisa. Sua participação na 
pesquisa consiste em riscos mínimos consideráveis. Pretende-se, com essa pesquisa, 
contribuir com o aprimoramento da política de assistência social. A pesquisadora garante que 
os resultados do estudo serão devolvidos às (aos) participantes por e-mail, após a finalização 
da dissertação de mestrado, podendo ser publicados posteriormente na comunidade 
científica. Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração. Você é livre para 
recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer 
momento. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de 
benefícios. Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode contatar a 
pesquisadora através do telefone (16)99965-4000 ou pelo e-mail lianecintra@hotmail.com. 
Este projeto foi revisado e enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Unifacef - SP. Este 
documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora responsável pela 
pesquisa e a outra com o senhor(a) após as assinaturas.  

 
 
                      , 17  de Fevereiro   de  2022 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Participante   

 
______________________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora  Mestranda: Liane Ney Machado Cintra  
Prof.ª Dr.ª Orientadora:  Daniela de Figueiredo Ribeiro. 
Contato: danifiribeiro@yahoo.com.br (16) 3713-4630 Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-FACEF. 

 

 

mailto:lianecintra@hotmail.com
mailto:danifiribeiro@yahoo.com.br
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APÊNDICE  E- ROTEIRO DE PESQUISA PARA ENTREVISTA   
 

          Com gestores(as), executores(as), rede de intersetorial de serviço de 

atendimento às famílias e indivíduos (PAEFI), em situação de violência e violação de 

direitos, de média complexidade. Oferecido pela unidade Centro de Referência 

Especializado de Atendimento Social (CREAS). 

 

Perfil da/o entrevistada/o: 
Primeiro nome ou nome social: 
Cargo: 
Formação profissional: 
Tempo de atuação:  
(Gestores)  

Há quanto tempo você atua na política de assistência social? 

(Executores) 

           Há quanto tempo você atua na rede de apoio à política de assistência 

social, voltada a famílias e indivíduos?   

Esclarecimentos: 

O roteiro está separado em três blocos com o objetivo de facilitar a 

condução das entrevistas. As perguntas poderão ser adaptadas de acordo as 

necessidades percebidas, com o intuito de gerar maior compreensão, clareza e 

conforto para os participantes. 

Bloco A: Percepção sobre a prática, medidas tomadas pela política pública de 

proteção social de média complexidade e o fenômeno da manifestação violenta 

intrafamiliar e da violação de direitos. 

 

1. Qual é o papel do serviço de Proteção e Atenção Especializado à 

Famílias e indivíduos (PAEFI) em situação de violência e violação de 

direitos? 

2. Como você atua, como parte deste sistema? 

3. O serviço de proteção e atendimento (PAEFI) busca o acesso aos 

direitos e benefícios sociais, qual a sua opinião sobre isso? 

4. O serviço de proteção e atendimento (PAEFI) busca o fortalecimento, 

restauração de vínculos familiares e o combate ao ciclo da violência. 

Qual sua opinião sobre como isso pode ser concretizado? 
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5. O que é violência? 

6. O que é violência intrafamiliar? 

7. O que significa violação de direitos? 

8. O que desperta comportamentos violentos no âmbito familiar? 

Bloco B:  Percepção   sobre desafios e avanços cotidianos relacionados a 

efetividade da política de proteção social especial de média complexidade. 

Promover autonomia sob o ponto de vista social, significa empoderar o sujeito 

para prover suas próprias necessidades e também a de seus dependentes. 

 

9. O que você pensa sobre como isto pode acontecer de fato? 

10.  As situações de violência intrafamiliar devem ter prioridade frente a 

outras demandas do Serviço de Atendimento Especializado à Famílias 

e Indivíduos (PAEFI)? Por quê? 

11.  Qual a situação de violência/violação de direitos é mais recorrente?  

Bloco C:  Relatos sobre resultados alcançados e desejáveis, frente a situação-

problema percebida.  

 

12. Fale sobre a sua percepção em relação aos avanços e limitações do 

serviço oferecido frente a situação-problema percebida, envolvendo de 

violência intrafamiliar e violação de direito. 

13. O que precisa acontecer para uma pessoa sair da situação de violação 

de direitos/violência e gerar a promoção das famílias? 

14. O que você pensa sobre o serviço ser oferecido envolvendo a família? 

15. Você teria exemplos para explicar mudanças ocorridas após o 

recebimento de apoio social? 

16. Um dos objetivos do serviço do (PAEFI) é evitar atendimentos de forma 

segmentada/separada em partes, qual a sua opinião sobre isto? 

17. Você teve algum tipo de formação sobre como lidar com a violência 

ocorrida no interior da família e ou buscou conhecimento por contra 

própria? Lembra-se de como o tema foi abordado? 

18.  Existe algum pensamento ou relato que você gostaria de fazer que não 

foi abordado na pesquisa acima? 
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ANEXO A - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS I 
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ANEXO A -  DADOS ESTATÍSTICOS CREAS I 
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ANEXO A - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS I 
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ANEXO A - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS I 
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ANEXO A - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS I 
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ANEXO B - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS II 

 



110 
 

ANEXO B - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS II 
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ANEXO B - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS II 
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ANEXO B - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS II
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ANEXO B - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS II 
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ANEXO B - DADOS ESTATÍSTICOS CREAS II 

 


