
Referencias bibliográficas  
 

 

ALVAREZ, Aparecida Magali de Souza. “A Resiliência e o Morar na Rua: 
Estudo com Moradores de Rua - crianças e adultos - na Cidade de São Paulo”. 
Mestrado, Faculdade de Saúde Pública, USP, 1998. 

ALVAREZ. “Resiliência e Encontro Transformador em Moradores de Rua na 
Cidade de São Paulo”. Doutorado, Faculdade de Saúde Pública, USP, 2003.  

AMARAL, C.C.G. Família às avessas: gênero nas relações familiares  de 
adolescentes. Ed. UFC, Fortaleza, 2001. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As conseqüências humanas. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1999 

BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Tradução de Carlos Aberto Medeiros. 
Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005  

BANCO MUNDIAL. Educação primária. Documento de política do Banco 
Mundial.Washington D.C., 1995. 

BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo. 1.a ed. Rio de Janeiro, Graal, 

CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1995 apud, “Saberes e práticas médicas e a constituição da 
identidade pessoal”, Clara Virginia de Q. Pinheiro, Physis: Revista de Saúde 
Coletiva, Physis vol.16 no. 1 Rio de Janeiro Jan./July 2006 

CARBONE, Maria Herminda. Tísica e Rua: os dados da vida e seu jogo, RJ, 
MESTRADO, ENSP, 2000. 

CARVALHO, M. do CB de., 1994. Apriorização da família na agendada política 
social. In: Kaloustian, S.M. (Org.) Família Brasileira: a base de tudo. São Paulo: 
Cortez.p. 93-108. 

CASTEL, R As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 5ª ed. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2005. 

CASTEL, R Da indigência à exclusão, a desfiliação. Precariedade do trabalho e 
vulnerabilidade relacional. In: Lancetti, A (org.) Saúde Loucura - n.4, São Paulo: 
Hucitec, 1994, p. 21-48. 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n° 1472/97 do CFM. 

COSTA, M. D. H. O trabalho nos serviços de saúde e a inserção dos assistentes 
sociais.In: Serviço Social & Sociedade. nº 62. São Paulo: Cortez, 2000. 

DESLANDES, Suely F. (org.) Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, 
dilemas e práticas. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2006. 

DESLANDES, Suely F. “Frágeis Deuses: Profissionais de Emergência entre os 
Danos da Violência e a Recriação da Vida.” Fiocruz, Rio De Janeiro in –Análise 
do Discurso Oficial sobre a Humanização da Assistência Hospitalar: Revista 
Ciência & Saúde Coletiva, 2004. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510675/CA



  
88 

 
ESCOREL, Sarah. Vidas ao Léu: trajetórias de exclusão social. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 1999.276p. 

FOUCAULT M. Microfísica do Poder. 1979. Rio de Janeiro, Edições Graal 

FOUCAULT, Michel. A História da Loucura. São Paulo, Perspectiva, 1972.  

FRAGA, Walter Filho. Mendigos, moleques e vadios. São Paulo: Hucitec/Edufba, 
1995. FRENETE, Marco. As histórias de quem vive do lixo. Revista dos 
Bancários. São Paulo, nº 71, pp 24-27, out., 2001. 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Censo dos moradores de rua. 
São Paulo (SP): FIPE; 2003. 

GEREMEK, Bronislaw. Os filhos de Caim: vagabundos e miseráveis na literatura 
européia: 1400-1700. São Paulo: Companhia das Letras, 1995 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed. Atlas, SP, 1999. 

GOFFMAN, Erving. Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Rio 
de Janeiro, Ed. Guanabara, 1988.   

GOMES, MA 2003. Filhos de ninguém? Um estudo das representações sociais 
sobre família de adolescentes em situação de rua. Dissertação de mestrado. 
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza. 

HAESBAERT, Rogério. O Mito da Desterritorialização. Do "fim dos territórios" à 
Multiterritorialidade. Rio de Janeiro:Bertrand Brasil, 2004. 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos. O breve século XX (1914- 1991). Trad 
Marcos Santarrita, 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. In: Serviço 
Social & Sociedade. nº 62. São Paulo: Cortez, 2000 

GAUTIÉ,J. Da invenção do desemprego à sua desconstrução. Revista Mana. 
v.4.nº.2.Rio de Janeiro, p. 67-83, 1998. 

GOMES, MA 2003. Filhos de ninguém? Um estudo das representações sociais 
sobre família de adolescentes em situação de rua. Dissertação de mestrado. 
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza.   

FOUCAULT, M. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1994. 

FERREIRA, F.P. M. População em situação de rua, vidas privadas em espaços 
públicos:o caso de Belo Horizonte 1998- 2005. Belo Horizonte, 2005. 
Disponível em: http://www.cedeplar.ufmg.br. Acesso em: 31 mai 2007 

FORRESTER, V. O horror econômico. São Paulo: Unesp, 1997. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) [home-
page na Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [acesso em 2005 março /2008. Censo 
demográfico; [1 tela]. Disponível em: http://ibge.gov.br 

INSTITUTO PEREIRA SALES. Levantamento sobre a população de rua no 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: http:// www.ipp.gov.rj.br. 
Acesso em: 2 jun.2007. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510675/CA



  
89 

 
KALOUSTIAN, S.M. & FERRARI, M. Introdução, pp. 11-15. In SM Kaloustian 
(org.). Família brasileira, a base de tudo. Ed. Cortez-Unicef, São Paulo-Brasília, 
1994.  

MAGNI, Claudia Turra.”Nomadismo urbano: uma etnografia sobre os moradores 
de rua em Porto Alegre”. Mestrado, Antropologia Social, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1994. 

MATTOS, R. M. “Processo de constituição da identidade do indivíduo em 
situação de rua: da rualização a sedentarização”. 2003. 186 f. (Iniciação 
Científica). Universidade São Marcos; FAPESP, São Paulo) 

MOLLAT,  Michel. Os pobres na idade média. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Movimento de Autorização de Internações 
Hospitalares. Brasília: Departamento de Informática do SUS, Ministério da Saúde. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. O acolhimento nas práticas de produção de 
saude.Textos Básicos de Saúde 2.ª edição. Brasília − DF, 2006. 

MYNAYO, M. c. s. o desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 
São Paulo HUCITEC; Rio de Janeiro.Abrasco, 2000. 

NASCIMENTO, E. P. Dos excluídos necessários aos excluídos desnecessários. 
In: BURSZTYN, M. (Org.) No meio da rua: nômades, excluídos e viradores. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2000. p.56-87. Social Prefeitura de São Paulo. 2. ed. São 
Paulo: Hucitec, 1994. 

NEVES, Delma Pessanha. “A miséria em espetáculo”. Serviço Social e 
Sociedade, nº 47, abr., pp. 79-98. São Paulo: Cortez Editora, 1995.  

NEVES, Delma Pessanha. “Mendigo: o trabalhador que não deu certo.” Ciência 
Hoje, nº4, jan./fev., pp. 28-36. São Paulo: 1983.  

NEVES, D. P. “Alcoolismo: acusação ou diagnóstico?” Cadernos de Saúde 
Pública, v. 20, n. 1, p. 7-14, jan-fev 2004. 

OLIVEIRA, Jairo da Luz. A vida cotidiana do idoso morador de rua: as 
estratégias de sobrevivência da infância a velhice - um círculo de pobreza a ser 
rompido. Mestrado, Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.  

OLIVEIRA, Márcio Piñon de. Projeto Rio Cidade: intervenção urbanística, 
planejamento urbano e restrição à cidadania na cidade do Rio de Janeiro. Nova. 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales <http://www.ub.es/geocrit 

ORDENS MENDICANTES. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2008. [Consult. 2008-06-03]. 

PETRINI, J.C. Pós-modernidade e família. Ed. Edusc, Bauru, 2003.   

POCHMANN, Márcio. O Emprego na Globalização: A Nova Divisão 
Internacional do Trabalho e os Caminhos que o Brasil Escolheu. São Paulo: 
Boitempo Editorial, 2001. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510675/CA



  
90 

 
ROSA, Cleisa Moreno Maffei (org.). População de rua: Brasil e Canadá. São 
Paulo: Hucitec, 1995.  

SANCHIS, E. Da escola ao desemprego. Tradução Martha Alkimin Vieira e 
Mônica Corbuci. Coleção: A escola e outras vozes. Rio de Janeiro: AGIR, 1997. 

SARTI, C. A família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres. Ed. 
Autores Associados, Campinas, 1996.        

SERGE, Paugam, Desqualificação Social. São Paulo, Cortez, 2001. 

SNOW, David A. & ANDERSON, Leon. Desafortunados - um estudo sobre o 
povo da rua. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. 

SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século 
XVIII. Rio de Janeiro: Graal, 1982. 

STOFFELS, Marie-Ghislaine. Os mendigos na cidade de São Paulo. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

TACHNER, Suzana Pasternak & RABINOVICH, Elaine Pedreira. Modos de 
Morar na Rua. Revista de Estudos sobre Urbanismo, Arquitetura e Preservação. 
Cadernos de Pesquisa do LAP nº 26, jul./ago. São Paulo: Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, USP, 1996.  

TELLES, Vera da Silva. Os Sentidos da Destituição. In: Cidadania e Pobreza. São 
Paulo: Editora 34, 2001. 

TIENE, Isalene. Mulher moradora na rua: entre vivências e políticas públicas. 
Campinas: Editora Alínea, 2004. 

VASCONCELOS, A. M. de. A prática do Serviço Social. Cotidiano, formação e 
alternativas na área da saúde. São Paulo: Cortez, 2006. 

VIEIRA, Maria Antonieta da Costa, BEZERRA, Eneida Maria Ramos & ROSA, 
Cleisa Moreno Maffei. População de rua: quem é, como vive e como é vista. São 
Paulo: Hucitec, 1992.  

YASBEC, C. Classes subalternas e Assistência Social. SP, Cortêz, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510675/CA



Anexos 
 

 
 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510675/CA



  
92 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510675/CA



  
93 

 

 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL -
Lei 8.742/93  

NOME  
DATA DE NASCIMENTO  

 

NOME DA MÃE    

NOME DO PAI    

RUA/AV. Nº 

COMPLEMENTO  BAIRRO 

CIDADE  
ESTADO 

CEP  

SEXO    MASC. 

FEM.    
NATURALIDADE    

  DEFICIENTE     

IDOSO  

ESTADO 
CIVIL   

  SOLTEIRO             CASADO             VIÚVO           

DESQUITADO        OUTRO
Declara que: 

Recebe benefício do  (INDICAR A INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA)

Não recebe benefício da Previdência Social, nem de outro regime e assume a 
responsabilidade por essa declaração, sob as penas da lei.

LOCAL       DATA  

__________________________________________________
ASS. REQUERENTE OU REPRESENTANTE LEGAL      

NOME DO PROCURADOR, OU CURADOR OU TUTOR (RESPONSÁVEL LEGAL) 

 
USO DO INSS 

DATA RUBRICA E NATRÍCULA 

 

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (www.mds.gov.br,

acesso em julho de 2008) 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

DECLARAÇÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO DO GRUPO E RENDA FAMILIAR DO IDOSO 
E DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

NOME DO REQUERENTE      CPF  

ENDEREÇO  CIDADE  

ESTADO   
CEP 

 

DOC. IDENTIFICAÇÃO/ÓRG. EXPEDIDOR   
Declaro para fins de requerimento do Benefício Assistencial devido ao idoso e ao deficiente 

( Lei nº 8.742/93) que  o requerente acima qualificado:

VIVE SOZINHO       VIVE INTERNADO NA (Instituição)     

CONVIVE SOB O MESMO TETO COM AS PESSOAS RELACIONADAS ABAIXO: 

Requerente - Nome  Parentesco  

Nascimento   

 

Situação 
Ocupacional 

 

Rendimento Mensal 

  

Existe  comprovação de 

rendimento?   

2 - Nome Parentesco  

Nascimento   

 

Situação 
Ocupacional 

 

Rendimento Mensal 

  

Existe  comprovação de 

rendimento?   

3 - Nome Parentesco  

Nascimento   

 

Situação 
Ocupacional 

 

Rendimento Mensal 

  

Existe  comprovação de 

rendimento?   

4 - Nome Parentesco  

Nascimento   

 

Situação 
Ocupacional 

 

Rendimento Mensal 

  

Existe  comprovação de 

rendimento?   

5 - Nome Parentesco  
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Situação 
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Rendimento Mensal 

  

Existe  comprovação de 
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6 - Nome Parentesco  
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Ocupacional Rendimento Mensal Existe  comprovação de 

           
 Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.   
(www.mds.gov.br acesso em julho de 2008) 
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