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7 
Apêndice  
 

QUESTIONÁRIO 

Prezada (o) Assistente Social, 
Sou Jaqueline de Melo, Assistente Social e mestranda na PUC-RJ. 
Esclareço que realizo a pesquisa "Novos Olhares sobre o Trabalho do Serviço 
Social junto aos Conselhos de Assistência Social", a qual tem como objetivos: 
Analisar qual tem sido a contribuição do Serviço Social nos Conselhos de 
Assistência Social; Identificar os impasses e os desafios colocados aos Assistentes 
Sociais, frente a este novo campo de trabalho. Tendo como proposta contribuir 
para o debate no seio da profissão em relação aos novos espaços de atuação e as 
novas demandas postas para a profissão. Por esse motivo solicito a colaboração de 
todos os Assistentes Sociais que trabalham e/ou trabalharam junto aos Conselhos 
de Assistência Social, o que exclui os profissionais que atuam como Conselheiros. 
Esclareço ainda que os profissionais que não estejam atuando na área respondam 
as questões com base no período em que atuaram.  
 
Nome:  

E-mail:           

Idade:  

Cidade:  

Estado:    

 
1) Qual a Universidade em que se formou?  
 
2) A sua atual formação é?  

Graduado(a) 

Mestre 

Especialista 

Doutor 

Pós-Doutor 
 
3) Conselho de Assistência Social da Cidade de:  
 
 
4) UF do Conselho:   Ano de Criação do Conselho:  
 
5) Em que ano ocorreu a inserção do Serviço Social neste espaço? 
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6) Atualmente qual a sua relação com o Conselho de Assistência Social? 

Trabalha 

Trabalhou. Em que ano? 
 
 
 
 7) Como se configura ou se configurava seu vínculo empregatício no 
Conselho de Assistência? 

Prestador de Serviço  

Contrato Temporário  

Servidor Público  
8) Quantos vínculos empregatícios na área de Serviço Social você possui? 

Um  

Dois  

Três ou mais  
9) Em qual esfera se situa o Conselho de Assistência Social em que trabalha? 

Nacional  

Estadual  

Municipal  

Distrital  
10) A atuação do Serviço Social é regulamentada por portaria, resolução ou 
regimento? 

Sim.  Se Sim Qual ? 

Não  
 
11) Quanto tempo está trabalhando no Conselho? 

Menos de 1 ano 

Entre 1 e 2 anos 

Entre 2 e 3 anos 

Entre 3 e 4 anos 

Entre 4 e 5 anos 

mais de 5 anos 
12) A necessidade do trabalho do Assistente Social no Conselho de 
Assistência surge como iniciativa:  

Governamental 

Sociedade Civil 

Ambas 
13) Qual a sua renda mensal em salários mínimos proveniente do trabalho no 
Conselho? 
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Até 3 

De 4 a 6 

De 7 a 9 

Mais de 9 
14) Qual sua Carga Horária mensal no Conselho? 

Menos de 20 

20 - 30 

30 - 40 

Mais de 40 
15) Qual nomenclatura possui o cargo que você ocupa no Conselho? 

Assessor (a) Técnico (a) 

Apoio Técnico  

Técnico(a) de Referência  

Secretário (a) Executivo (a) 

Outro. Qual?  
16) Quais as competências do Serviço Social nos Conselhos? 
 
 
 
 
17) Possui Estagiário? 

Sim  Se SIM Quantos? 

Não 
 
18) Quantos profissionais compõem a equipe de suporte ao Conselho? 
 
 
19) Quantos deles são Assistentes Sociais? 
 
 
20) Há espaço físico adequado e estrutura para o Serviço Social desenvolver 
suas atividades junto ao Conselho? 

Sim  

Não  
 
21) Quais os instrumentos legais você utiliza na sua intervenção profissional? 

01. Não utiliza; 

02. Constituição Federal; 

03. Lei Orgânica da Política que trabalha(Saúde, LOAS, ECA...); 

04. Lei Orgânica do Município; 
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05. Código de Ética do Assistente Social;  

06. Lei de regulamentação da profissão de Serviço Social(nº 8662/93) ; 

07. Outros: Quais? 
22) Participa dos Fóruns das Entidades da Categoria? 

Sim  

Não  
Se Sim Quais? 

CRESS 

CFESS 

ABEPSS 

SINDICATO  
Outros:  
 
23) Você considera os Conselhos um importante espaço de intervenção do 
Serviço Social? 

Sim  

Não  
Por quê? 
 
 
 
24) Assinale as atividades que desempenha ou desempenhou no Conselho: 

01. Assessora tecnicamente o Conselho no âmbito da Assistência Social; 

02. Assessora em tarefas administrativas; 

03. Sugere pauta para as reuniões ordinárias; 

04. Subsidia as discussões que perpassam os Conselhos; 

05. Subsidia as reuniões das Comissões;  

06. Possibilita a capacitação dos Conselheiros; 

07. Articula o Conselho com os Fóruns existentes na área da Assistência Social; 

08. Facilita a articulação entre o Conselho e a Secretaria a qual está vinculado; 

09. Facilita a articulação entre o Conselho e as demais Secretarias e órgãos afins; 

10. Participa das reuniões do Conselho;  

11. Promove a qualificação da equipe junto à temática abordada;  

12. Viabiliza a socialização de informações; 

13. Organiza encontros e seminários;  

14. Realiza cursos de capacitação / qualificação para Conselheiros; 

15. Realiza cursos de capacitação / qualificação para os membros da equipe de 
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suporte ao Conselho; 

16. Mantém o fluxo de informação entre o Conselho e as Secretarias;  

17. Elabora relatórios de atividades desempenhadas pelo Serviço Social;  

18. Elabora atas das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

19. Convoca os conselheiros para as reuniões do Conselho;  

20. Orienta às Instituições quanto ao processo de inscrição no Conselho; 

21. Analisa os processos de inscrição no Conselho; 

22. Realiza visita institucional;  

23. Elabora parecer ou relatório dos processos de inscrição das Instituições no 
Conselho; 

24. Outras. Quais?   
25) Quais instrumentos utiliza no seu cotidiano profissional? 
 
 
 
26) Quais são as dificuldades apresentadas no seu cotidiano:  
 
 
 
a) Em relação às Instituições:  
 
 
b) Em relação aos Conselheiros: 
 
 
c) Em relação à Secretaria que está vinculada(o): 
 
 
 
27) Quais as estratégias utilizadas para enfrentar tais dificuldades? 
 
 
 

Enviar Limpar
 

 
 
Obrigado pela Participação!  
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