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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Perfil 
 
• Tempo de serviço como assistente social 
• Ano de formação 
• Forma de admissão na Prefeitura 
• Cargo ocupado na Prefeitura  
• Programa que está inserido 
 
Sobre os programas 
 
• Muitos programas estabelecem critérios de elegibilidade para acesso aos 

mesmos. Esses critérios são adequados as demandas. 
• Há possibilidade de ultrapassá-los 
• Como é realizado o cadastro dos usuários para inclusão nos programa 
• Há algum tipo de parceria na execução do programa. Como é essa parceria 
• Os recursos destinados para o programa são suficientes 
• Maiores entraves para a execução dos programas 
• Dentro dos limites profissionais quais as estratégias dos serviço social para 

intervir nessa realidade 
• Tempo de permanência do usuário no programa 
• A importância dos programas para a população 
 
Assistência Social no município 
 
• Como vê a assistência social no município 
• A intervenção do Serviço Social no município 
• As estratégias que o município utiliza para integrar os programas 
• O que determina o acesso aos serviços de assistência social no município 
• Aspectos positivos e negativos da municipalização do atendimento após a 

descentralização político-administrativa da assistência 
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