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RESUMO 

CAMARGO, I.R.V. 

A CONCEPCAO DA POLiTICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 0 PAPEL 

DO GESTOR: DUAS LOGICAS EM DESCOMPASSO NA REGIAO DE 

GUARAPUAVA. 

A Constitui<;ao Federal de 1988 adotou o conceito de seguridade social, reunindo, 
em urn mesmo sistema, as polfticas de saude, previdencia e assistencia social e 
propondo o sistema de prote<;ao social brasileiro. A assistencia social conquista 
assim, status de polftica publica, inaugurando no pafs urn novo padrao de prote<;ao 
social, afirmativo de direitos sociais. A partir daf, passa por urn processo de 
juridifica<;ao, principalmente, com a Lei Organica da Assistencia Social, com a 
Polftica Nacional 2004 e a Norma Operacional Basica 2005. Urn desafio se impoe 
para o gestor desta polftica: responder as novas configura<;oes da nova Polftica que 
vai gradativamente se tornando mais complexa, chegando a implanta<;ao de urn 
regime geral proprio de gestao, o Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS. 
Pretendeu-se neste trabalho descrever a sfntese hist6rica das transforma<;oes que a 
polftica de assistencia social vern sofrendo nos documentos normatizadores; 
comparar os Pianos Municipais de Assistencia Social, elaborados pelos 6rgaos 
gestores da polftica de assistencia social com a Polftica Nacional de Assistencia 
Social vigente; observar se a Polftica Municipal de Assistencia Social, expressa no 
Plano Municipal foi cumprida, confrontando-a com o Relat6rio de Gestao Municipal; 
mapear a estrutura operacional existente nos 6rgaos gestores de assistencia social; 
levantar informa<;oes, com base em entrevistas, para verificar se a pratica dos 
gestores da polftica de assistencia social esta pautada em conhecimento da 
normativa que regulamenta a assistencia social. De forma sucinta pode-se resumir 
que a organiza<;ao da gestao nestes municfpios esta Ionge de ser aquela 
preconizada na legisla<;ao orientadora desta polftica; que os municfpios estao 
reiterando praticas que mantem as desigualdades e escondem as suas causas, 
reduzindo a sua a<;ao a programas pontuais, numa perspectiva individualizante, sem 
observar o conteudo da PNAS e NOB, sem buscar construir a prote<;ao social 
afian<;ada nestes documentos; falta unidade nas informa<;oes registradas nos 
instrumentos de gestao preenchidos pelos municfpios; tern estruturas precarias, em 
termos de recursos humanos e financeiros, bern como de suporte te6rico 
metodol6gico, para enfrentar as novas responsabilidades e as respostas as 
demandas impostas. De forma sucinta pode-se concluir que os gestores estao 
assumindo esta responsabilidade sem o necessaria conhecimento que a polftica 
exige. 

Palavras-chave: Polftica de Assistencia Social - Gestao da Assistencia Social -
SUAS 
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1. INTRODUCAO 

Nos anos 80, fruto de reivindica<;6es e press6es, o Brasil experimentou uma 

agenda de redemocratiza<;ao, de reformas sociais, urn movimento de mudan<;as, que 

teve como conseqOencia urn reordenamento das polfticas sociais na perspectiva da 

equidade, da expansao dos direitos sociais e politicos e da seguridade social, que 

foram assegurados na Constitui<;ao Federal de 1988. 

Urn dos maiores avan<;os dessa Constitui<;ao, em termos de polftica social, foi a 

ado<;ao do conceito de seguridade social, reunindo, em urn mesmo sistema, as polfticas 

de saude, previdencia e assistencia social e propondo o sistema de prote<;ao social 

brasileiro. 

A assistencia social conquista assim, status de polftica publica, inaugurando no 

pals urn novo padrao de prote<;ao social, afirmativo de direitos sociais. A partir dal, 

passa por urn processo de juridifica<;ao, ja que se fizeram necessarias as legisla<;6es 

regulamentadoras, como a Lei Federal no 8. 7 42, de 07 de dezembro de 1993 - Lei 

Organica da Assistencia Social, como as Polfticas Nacionais e as Normas Operacionais 

Basicas que se seguiram. 

A efetividade das politicas publicas e tarefa urgente em fun<;ao das press6es 

geradas pela instabilidade economica por que passa o pals. A eficacia das a<;6es e uma 

imposi<;ao. A constitui<;ao trouxe proposi<;6es de descentraliza<;ao, participa<;ao nas 

decisoes e maior transparencia. 
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Pelo artigo 204 da Constituic;ao Federal as ac;oes na area da assistencia social 

devem ser organizadas na direc;ao da descentralizac;ao polftico-administrativa, cabendo 

a coordenac;ao e as normas gerais a esfera federal e a coordenac;ao e a execuc;ao as 

esferas estadual e municipal, bern como a entidades beneficentes de assistencia social. 

Apesar da nova concepc;ao da assistencia social, as marcas da polftica 

clientelista, pautada na concepc;ao do favor e da ajuda, que foram predominantes por 

seculos no pafs, persistem, negligenciando o preceito da seguridade social. Enfrenta-se 

assim o desafio de responder, de modo competente e inovador as exigencias de 

implantac;ao de urn sistema de protec;ao social, que corresponda as novas 

configurac;oes da questao social e da reorganizac;ao do Estado brasileiro. 

Este e urn dos desafios que se estabelece para o gestor da polftica de 

assistencia social. Agir como urn garantidor das conquistas registradas na carta magna, 

bern como na Lei Organica da Assistencia Social - LOAS, planejando, discutindo, 

propondo, assegurando-as na direc;ao de uma pratica comprometida com resultados. A 

partir da LOAS, a assistencia social vai gradativamente adquirindo formato de polltica 

publica e, conseqOentemente, se tornando mais complexa a partir de cada urn dos 

documentos que a sucederam, chegando na Polftica Nacional de Assistencia Social -

PNAS de 2004, com a implantac;ao de urn regime geral proprio de gestao, cujo carater 

foi atribufdo pela Constituic;ao Federal no artigo 204 -1, consubstanciado no Sistema 

Unicode Assistencia Social. 

Este trabalho tern a intenc;ao de contribuir com o processo de implantac;ao e 

implementac;ao do Sistema Unico de Assistencia Social na regiao de Guarapuava, ao 

tempo em que desvela a situac;ao de gestao da polftica naqueles munidpios e propoe 
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alternativas viaveis para a sua concertagao. No item 2 - Revisao de Literatura - sera 

descrita a sfntese hist6rica das transformagoes que a polftica de assistencia social vern 

sofrendo, desde a promulgagao da Constituigao Federal de 1988 ate a PNAS 2004 e 

Norma Operacional Basica de 2005, numa linguagem aclara e acessfvel, contribuindo 

assim para que gestores municipais possam melhor compreender . suas 

responsabilidades na gestao. 

No item 4.2, pretende-se comparar se os Pianos Municipais de Assistencia 

Social, elaborados pelos 6rgaos gestores da polftica de assistencia social estao 

coerentes com a Polftica Nacional de Assistencia Social vigente; no item 4.3 observar

se-a se a Polftica Municipal de Assistencia Social, expressa no Plano Municipal foi 

cumprida, confrontando-a com o Relat6rio de Gestao Municipal; com base nos 

instrumentos de gestao analisados sera tambem mapeada a estrutura operacional 

existente nos 6rgaos gestores de assistencia social; no item 4.4, sera feito o 

levantamento de informagoes, com base em entrevistas, para verificar se a pratica dos 

gestores da polftica de assistencia social esta pautada em conhecimento da normativa 

que regulamenta a assistencia social; como resultado de todo o trabalho de pesquisa, 

no item 4.5 sera realizada a consolidagao de todo o levantamento de informagoes e 

demonstragao da concepgao da polftica de assistencia social dos gestores dessa 

polftica. 

Ap6s a edigao de duas Polfticas Nacionais de Assistencia Social e quatro 

Normas Operacionais Basicas observa..:se que a Polftica da Assistencia Social adquire 

uma complexidade nao imaginada ha 13 anos atras, quando da promulgagao da LOAS. 

0 primeiro artigo da LOAS define a Assistencia Social como Polftica de Seguridade 



4 

Social nao contributiva, que prove os mfnimos sociais, realizada atraves de urn conjunto 

integrado de a96es de iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento as 

necessidades basicas. 

0 artigo 6° determina que as a96es na area da assistencia social sejam 

organizadas em sistema descentralizado e participative, constitufdo pelas entidades e 

organiza96es de assistencia social e por urn conjunto de instancias deliberativas. 0 

desenho do Sistema Descentralizado e Participative da Assistencia Social comporta, 

nastres esferas de governo, as instancias de execu9ao, de decisao - Conselhos de 

Assistencia Social - e de financiamento - Fundos (anexo 7.1.). Todo o suporte legal 

trouxe como conseqOencia a necessidade de organiza9ao interna da polftica, utilizando

se de procedimentos tecnicos e politicos, alem de nova dire9ao no que diz respeito a 

gestao e ao financiamento das a96es organizadas ho ambito da polftica publica de 

assistencia social. 

Este e o desafio de uma polftica que, historicamente, foi compensat6ria, que nao 

se colocou como estrategia privilegiada de enfrentamento da questao social, 

objetivando a diminui9ao das desigualdades sociais, juntamente com as demais 

polfticas publicas. A legisla9ao em vigor propoe a 16gica pela oferta de uma polftica 

publica, este desenho tras em seu bojo a intrfnseca necessidade de que cada ente da 

federa9ao se relacione com as demais instancias e que tambem de conta de sua 

parcela de responsabilidade. 

As polfticas publicas variam, entre outras coisas (que nao se pretendeu 

desconsiderar neste trabalho ), de acordo com a visao que os governantes tern do papel 

do Estado no conjunto da sociedade. Diante dessa afirmativa, cabe perguntar-se: os 
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representantes dos 6rgaos gestores da polltica de assistencia social da regiao de 

Guarapuava conhecem as implicagoes relativas ao papel que lhes corresponds tal 

fungao? Conhecem a legislagao e normativa que orienta a polftica de assistencia 

social? Vern, na sua agao, atendendo a normativa estabelecida na Polftica Nacional de 

Assistencia Social e na Norma Operacional Basica correspondents? 

Entende-se que este trabalho trara uma contribuigao importante para a politica 

publica de assistencia social, ja que refletira sobre o processo de implantagao do 

sistema unico numa regiao concreta do estado, retratando o momento atual de 

implantagao desse sistema, apontando dessa forma os limites e perspectivas desse 

processo. 
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2. REVISAO DE LITERA TURA 

Tratar da Assistencia Social e uma empreitada bastante diffcil, pais sao muitos 

os equfvocos e preconceitos que perpassam par este tema. A Assistencia Social, 

historicamente, foi concebida pela sociedade brasileira como pratica de caridade e 

doac;ao, sem nenhum compromisso governamental, sendo desenvolvida pelas 

instituic;oes religiosas e entidades filantr6picas, como forma de ajuda. Essa pratica foi 

dominante par muitos anos, caracterizando uma ac;ao pontual, assistencialista, 

clientelista e paternalista, como uma ac;ao da qual nao se exige continuidade, 

planejamento, previsao de orc;amento, e aferic;ao de resultados. 

Assim, a Assistencia Social e comumente identificada como um ato subjetivo, de motivagao 
moral, movido espontaneamente pela boa vontade e pelo sentimento de pena, de comiseragao 
ou, entao quando praticada pelos governos, como providencia administrativa emergencial, de 
pronto atendimento, voltada tao somente para reparar carencias gritantes de pessoas que 
quedaram-se em estado de pobreza extrema. ( ... ) No rastro dessa percepgao, a Assistencia 
Social tambem nao e considerada um direito de cidadania, mas um antidireito, que estigmatiza e 
humilha quem dele necessita. (PEREIRA, 2002, p. 218). 

A Constituic;ao Federal de 1988 elege a assistencia social ao patamar de polftica 

publica, inscrita no tripe da seguridade social, sendo, portanto polftica garantidora de 

direitos sociais. 

2.1. DISCUTINDO CONCEITOS 

Necessaria se faz, assim, discutir conceitos que serao tratados neste documento, 

como direitos sociais, seguridade social e assistencia social. 
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2.1.1.Direitos Sociais 

A formulac;ao dos direitos esta "sujeita a particulares condic;oes polfticas, 

economicas e culturais." (COUTO, 2004 p. 30). Os direitos sao "hist6ricos, ou seja, 

nascidos em certas circunstancias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, nao todos de uma vez e 

nem de uma vez por todas". (808810, 1992 p. 5, citado por COUTO, 2004 p. 37) 0 

seculo XX, sobretudo no p6s-guerra, esta marcado como perlodo da conquista dos 

direitos sociais, antecedidos pelos direitos civis no seculo XVIII e dos direitos politicos, 

no seculo XIX. Movimentos surgidosno seculo XX buscam reconhecimento de direitos, 

como ao desenvolvimento, a paz, ao meio ambiente e a autodeterminac;ao dos povos. 

Os direitos civis e politicos se caracterizam por ser de natureza individual e tern 

como fundamento a liberdade e como titular do direito o indivlduo; sao caracterlsticas 

dos direitos sociais, o fato de ser de natureza individual e coletiva, tercomo fundamento 

a igualdade e como sujeito do direito o indivlduo; ja o direito ao desenvolvimento, da 

paz, do meio ambiente, e da autodeterminac;ao dos povos, sao de natureza coletiva ou 

difusa, seu fundamento e a solidariedade e o titular do direito e a familia, a coletividade, 

a nac;ao. 

A expressao desses direitos e registrada atraves de pactos, cartas de intenc;oes, 

protocolos, convenc;oes, leis e, a sua realizac;ao vai depender da correlac;ao de forc;as 

estabelecida. 808810 (1992) citado por COUTO (2004 p. 37) nos lembra "o fato de ser 

reconhecida a existencia de urn direito nao garante a efetividade de seu exerclcio". 
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Os direitos sociais se fundamentam na ideia de igualdade, pois parte do fato de 

reconhecer a existencia de desigualdades sociais, produto da sociedade capitalista. A 

base destes direitos sao as necessidades humanas. Sua expressao se da pelo direito a 

educa<;ao, ao trabalho, a saude, a assistencia e a previdencia. As respostas aos direitos 

se consubstanciam em polfticas sociais publicas, realizadas pelo Estado, dependem 

das decisoes politicas, de investimentos importantes, o que demanda consensos. 

Com rela<;ao a constru<;ao dos direitos sociais no Brasil, COUTO (2004) nos 

lembra que "Os 500 anos de Brasil foram marcados por inumeras transforma<;oes no 

que se refere tanto a forma<;ao do Estado brasileiro como a constitui<;ao da sociedade 

civil". Os direitos foram se materializando de acordo com a realidade brasileira, ( ... ) 

"quase que na sua totalidade vinculados a legisla<;ao trabalhista e, quando 

desvinculados dela, se apresentam como urn enunciado de inten<;ao, sem a efetiva 

presen<;a do Estado". (COUTO, 2004, p. 76). Na trajet6ria de constru<;ao dos direitos 

civis, politicos e sociais no pafs, resumido brevemente neste capftulo, chega-se em 

1988 ao texto da Constitui<;ao Federal em vigor. Nesta constitui<;ao, sao os direitos 

sociais os que expressam os maiores avan<;os. Couto (2004, p. 158) indica como 

exemplo o artigo 3°, da CF/88 que trata dos objetivos da Republica Federativa do Brasil 

e que preceitua: construir uma sociedade livre, justa e solidaria; a garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginaliza<;ao e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e, promover o bern de todos, sem preconceitos de 

origem, ra<;a, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina<;ao. 
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Na 16gica deste objetivo, esta constitui<;ao, no artigo 194 cria o sistema de 

seguridade social, que reune as polfticas de saude, previdencia social e assistencia 

social. 

2.1.2. Seguridade Social 

. Segundo SPOSATI, "a nogao de Seguridade Social ou de Seguranga Social, foi introduzida na 

sociedade mundial em 1942, a partir da proposta de Lord Beveridge, na lnglaterra. Ela estende o 

compromisso entre Estado e sociedade, em assegurar um conjunto de condigoes dignas de vida, 

de viver, a todos os cidadaos. Trata-se de um novo padrao coletivo de civilizagao, preocupado 

com a dignidade humana de todos os cidadaos de uma comunidade". (SPOSATI, 1995 p 36). 

Assim a no<;ao de seguridade social diz respeito as garantias sociais que devem 

ser ofertadas pelo Estado, "a cobertura universalizada de riscos e vulnerabilidades 

sociais e a assegurar um conjunto de condi<;6es de vida dignas a todos os cidadaos." 

(YASBEK, 2001, p. 42.) De forma legal, esse asseguramento esta expresso na 

Constitui<;ao Federal de 1988 no artigo 194, que trata do conceito de seguridade social, 

como "um conjunto integrado de a<;6es de iniciativa dos poderes publicos e da 

SOCiedade, destinadas a assegurar OS direitos relatives a sa(Jde, a previdencia e a 

assistencia social". 

"Oihar a questao da assistencia social sob o foco da Seguridade Social sup6e 

estabelecer qual e o padrao basico de qualidade com que sera provida uma 

necessidade, quais as necessidades a serem providas dentro da assistencia social, 

com qual padrao de seguran<;a social e padrao de rela<;6es civilizat6rias essa 
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sociedade ira operar na busca da igualdade, da equidade e da justic;a social entre os 

seus semelhantes" (SPOSATI, 1995 p. 40). 

A ideia de seguridade social supoe o acesso a urn conjunto de ac;oes que 

oferec;am seguranc;as, que previnam riscos e vulnerabilidades. 

2.1.3. Assistencia Social 

Para entender do que se trata quando se fala em assistencia social, necessaria 

falar tambem do que nao e assistencia social. Esse conceito, historicamente, vern 

sendo confundido "com uma pratica paternalista e clientelista do poder publico, 

associada as primeiras Damas, com urn carater de "benesse", transformando'o usuario 

na condic;ao de "assistido", "favorecido", e nunca como cidadao, usuario de urn servic;o 

a que tern direito." (JOVCHELOVITCH, 1995, p. 7). 

Pratica corrente tambem e a confusao entre assistencia social e a caridade, a 

ajuda aos pobres. Todas estas formas de ac;ao caracterizam o assistencialismo e nao a 

assistencia social. 0 assistencialismo reforc;a mecanismos de segmentac;ao, 

fragmentac;ao, tanto das demandas sociais, como das respostas a questao social. 

diferentemente da direc;ao de consolidagao do direito, portanto, "vazia de 

"conseqOencias transformadoras". Sua operac;ao e revestida de urn sentido de 

provisoriedade, mantendo-se isolada e desarticulada de outras praticas sociais". 

(JOVCHELOVITCH, 1995, p. 7). 0 assistencialismo e o oposto da noc;ao de direito, de 

seguridade social e de assistencia social. 
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E o acesso a um bem atraves de uma benesse, de doagao, isto e, supoe sempre um doador e 

um receptor etc. Este e transformado em dependente, um apadrinhado, um devedor, etc. 0 

assistencialismo tem sempre um sujeito - publico ou privado - e um sujeitado. 0 sujeito age 

como se fosse ele o proprietario de um bem que distribui, dada "sua bondade" a alguem, e quer 

ganhar o reconhecimento e a dfvida de favor par essa pratica. (SPOSATI, 1995, p. 26). 

Diferentemente do assistencialismo, e entendida como um direito social, a 

assistencia social tern seu registro legal no texto constitucional, com can~ter de polftica 

publica. "A Assistencia Social, por lidar com "interesses difusos" (relacionados a 

pessoas indeterminadas no interior de uma coletividade afetada por adversidades 

sociais), exige agao positiva e ativa do Estado. Dar a importancia da participagao do 

Estado nao s6 na regulagao, mas tambem na provisao direta de programas de 

Assistencia Social de par com a sociedade" (PEREIRA, 1994, p. 2). 

COUTO nos tras o contexte em que a assistencia social garante seu espago 

como poHtica publica: "foi no movimento pela redemocratizagao brasileira, no contexte 

do perlodo pre constituinte, com as consequencias do processo de reestruturagao 

produtiva, que ocorreu em escala mundial e afetou o Brasil, que a assistencia social 

comegou a ganhar visibilidade como poHtica social, campo do direito social". (COUTO, 

2004, p. 166 e 167). Assim, a assistencia social passou a ser "um direito de cidadania 

social, uma polftica publicae um componente da Seguridade Social". (PEREIRA, 1994, 

p. 1) 

Esta, portanto, e a assistencia social tratada na Constituigao Federal de 1988; "A 

palavra social adicionada a Assistencia, forma com esta um conceito composto que se 
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refere, historicamente, a provisao gratuita e, portanto, nao contributiva e 

desmercadorizavel, de bens e servigos indispensaveis a sobrevivencia de grupos 

humanos submetidos a situagoes de pobreza". (PEREIRA, 1994, p. 1). Porem nao se 

pode concluir desta afirmativa que a assistencia social e polftica social destinada a 

identificar e classificar OS pobres para acesso as outras polfticas, mas sim uma polftica 

que busca "estabelecer quais as vulnerabilidades sociais que devem ser cobertas por 

uma polftica de protegao social ou de seguridade social". (SPOSATI. 1995, p. 40). 

Deve-se ter presente que vulnerabilidade aqui tratada nao se refere apenas ao aspecto 

economico, mas a vulnerabilidade em consequencia da perda ou fragilidade de vinculos 

de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclo de vida; por ser estigmatizado em 

termos etnico, cultural e social; em desvantagem pessoal por deficiencias; excluido pela 

pobreza e, ou, acesso as demais polfticas publicas; uso de substancias psicoativas; 

formas de violencia; dificuldades na insergao no mercado de trabalho. (NOB, 2005, p. 

33). 

Finalizando, segundo COUTO que cita PEREIRA, a assistencia social e urn tipo 

particular de polftica social que se caracteriza por ser: 

a) generica na atengao e especffica nos destinatarios; 
b) particularista, porque voltada prioritariamente para o atendimento das necessidades sociais 
basi cas; 
c) desmercadorizavel; e 
d) universalizante, porque, ao iricluir segmentos sociais exclufdos no circuito de politicas, servigos 
e direitos, reforga o conteudo universal de varias polfticas s6cio-economicas setoriais. (COUTO, 
2004, PEREIRA, 1996, p. 29). 
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2.2. A JURIDIFICA<;AO DA ASSISTENCIA SOCIAL 

A Assistencia Social brasileira fez seu trajeto adaptando-se aos contextos 

polftico-ideol6gicos do pals, assim tambem, os direitos sociais foram sendo registrados 

nas constitui<;oes brasileiras e legislagao que trata do assunto. 

Busca-se neste documento fazer l.Jm apanhado hist6rico e cronol6gico do 

registro dos direitos sociais e da polftica de assistencia social na legislagao brasileira, 

especialmente as Constituigoes Federais, a Lei Organica da Assistencia Social, que 

regulamenta artigos da CF/88, as Polfticas Nacionais de Assistencia Social, e as 

Normas Operacionais Basicas que disciplinam a gestao da Assistencia Social como 

polftica publica. 

2.2.1. Constituigoes Federais do Perlodo de 1824 a 1969 

Observando-se os textos constitucionais na hist6ria brasileira, desde 1824 ate a 

Constituigao de 1988, vamos identificar a conquista de direitos civis, politicos e sociais, 

que registramos aqui, porem, vamos constatar que o reconhecimento da Assistencia 

Social como polltica publica se da apenas na Constituigao Cidada de 1988. 

A Constituigao de 1824 estabeleceu o preceito da educagao primaria gratuita, o 

estabelecimento da igualdade de todos perante a lei, a afirmagao da liberdade 

individual, de pensamento e expressao e o direito de propriedade. 0 livre exerclcio de 

qualquer profissao moral, intelectual e industrial esta registrado na Constituigao de 

1891. 
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A legisla<;ao trabalhista, a proibi<;ao de diferen<;a de salario para urn mesmo 

trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; o salario mfnimo, 

capaz de satisfazer, conforme as condi<;oes de cada regiao, as necessidades normais 

do trabalhador, o trabalho diario nao excedente de oito horas, a proibi<;ao de trabalho 

de menores de 14 anos, de trabalho noturno para menores de 16 anos, e em industrias 

insalubres a menores de 18 anos e mulheres, o repouso remunerado, as ferias anuais 

remuneradas, indeniza<;ao ao trabalhador dispensado sem justa causa, assistencia 

medica e sanitaria ao trabalhador e a gestante, assegurando a esta descanso antes e 

depois do parto, sem prejufzo do salario e do emprego, e institui<;ao de previdencia, 

mediante contribui<;ao igual da Uniao, do empregador e do empregado, a favor da 

velhice, da invalidez, da maternidade e nos casas de acidentes de trabalho ou de 

morte, regulamenta<;ao do exercfcio de todas as profissoes, reconhecimento das 

conven<;oes coletivas de trabalho, regulamenta<;ao especial para o trabalho agricola, a 

incumbencia a Uniao, aos Estados e aos Municfpios de assegurar o amparo aos 

desvalidos, o amparo a maternidade e a infancia (com destina<;ao de urn por cento das 

rendas tributarias da Uniao, dos Estados e dos Municfpios), o socorro as famflias de 

prole numerosa, a prote<;ao a juventude contra toda a explora<;ao, bern como contra o 

abandono ffsico, morale intelectual, entre outros direitos sociais na CF de 1934. 

A determina<;ao de que a Na<;ao, os Estados e os Municfpios assegurem, pela 

funda<;ao de institui<;oes publicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de 

oferecer uma educa<;ao adequada as suas faculdades, aptidoes e tendencias 

vocacionais, a infancia e a juventude, a que faltarem os recursos necessarios a 

educa<;ao em institui<;oes particulares, o ensino pre-vocacional profissional destinado as 
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classes menos favorecidas; o ensino primario e obrigat6rio e gratuito; nas empresas de 

trabalho continuo, a cessagao das relagoes de trabalho, a que o trabalhador nao haja 

dado motivo, e quando a lei nao lhe garanta, a estabilidade no emprego, cria-lhe o 

direito a uma indenizagao proporcional aos anos de servigo; o trabalho a noite, a nao 

ser nos casas em· que e efetuado periodicamente par turnos, sera retribuldo com 

remuneragao superior a do diurno; a instituigao de seguros de velhice, de invalidez, de 

vida e para os casas de acidentes do trabalho, na CF de 1937. 

0 usa da propriedade e condicionado ao bern estar social, preceitua-se que a lei 

facilitara a fixagao do homem no campo, estabelecendo pianos de colonizagao e de 

aproveitamento das terras publicas; participagao obrigat6ria e direta do trabalhador nos 

Iueras da empresa, e indenizagao na dispensa do trabalhador urbana e rural, 

assistencia aos desempregados, reconhecimento do direito de greve, o ensino primario 

obrigat6rio e gratuito, as empresas industriais, comerciais e agrlcolas, em que 

trabalham mais de cern pessoas, sao obrigadas a ministrar aprendizagem aos seus 

trabalhadores menores, sao direitos sociais, na CF de 1946. 

0 salario-famllia aos dependentes do trabalho, higiene e seguranga do trabalho, 

a proibigao aos menores de 12 anos, de trabalho noturno aos menores de 18 anos, do 

trabalho insalubre para mulheres e para os menores de 18 anos, estabilidade, com 

indenizagao ao trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente, previdencia 

social, aposentadoria para a mulher, aos trinta anos de trabalho, com salario integral, a 

previsao de que lei especial dispora sabre a assistencia a maternidade, a infancia e a 

adolescencia e sabre a educagao de excepcionais, na CF de 1967. 
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Previdencia social nos casos de doenga, velhice, invalidez e morte, seguro-

desemprego, seguro contra acidentes do trabalho e protegao da maternidade, mediante 

contribuigao da Uniao, do empregador e do empregado; necessidade de apontar fonte 

de custeio para beneffcios assistenciais na CF de 1969. 

2.2.2. Constituigao Federal de 1988 

Foi somente na Constituigao Federal de 1988 que a Assistencia Social e 

reconhecida como polftica publica, componente da seguridade social: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ac;oes de iniciativa dos 
poderes publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relatives a saude, a 
previdencia e a Assistencia Social. 
Paragrafo unico. Compete ao poder publico, nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalencia dos beneficios e servic;os as populagoes urbanas e rurais; 
Ill- seletividade e distributividade na prestac;ao dos beneffcios e servic;os; 
IV- irredutibilidade do valor dos beneffcios; 
V - equidade na forma de participagao no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - carater democratico e descentralizado da gestao administrativa, com a participagao da 
comunidade, em especial de trabalhadores, empresarios e aposentados. 
Art. 203. A Assistencia Social sera prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuigao a seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a protegao a famflia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice; 
II - o amparo as crianc;as e adolescentes carentes; 
Ill- a promoc;ao da integrac;ao ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitac;ao e reabilitac;ao das pessoas portadoras de deficiencia e a promoc;ao de sua 
integrac;ao a vida comunitaria; 
V- a garantia de um salario mfnimo de beneficia mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao 
idoso que comprovem nao possuir meios de prover a propria manutenc;ao ou de te-la provida por 
sua famflia, conforme dispuser a lei. (CF, 1988, p. 243-244). 
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0 que preceitua a Constituigao Federal de 1988 e urn marco para a sociedade 

brasileira, pela garantia de direitos sociais. Este documento representa urn pacta 

federative. Ele garante a democratizagao da gestae, quando garante a participagao 

social na gestae do Estado (Art. 204). Ele legaliza o dever do Estado no oferecimento 

dos direitos. A inclusao da Assistencia Social dentro do tripe da seguridade social e a 

indicagao da sua forma de organizagao, garantindo a universalidade, a eqOidade, o seu 

carc~ter democratico, sao ideais que historicamente foram perseguidos pela sociedade. 

A Constituic;ao de 1988 inaugurou novas perspectivas com: a unidade nacional da Polftica de 
Assistencia Social e nao s6 federal; seu reconhecimento como dever de Estado no campo da 
seguridade social e nao mais polftica · isolada a complementar a Previdencia Social, com papel 
publico pouco ou nada definido; o carater de direito de cidadania e nao mais ajuda ou favor 
ocasional e emergencial; a organizac;ao, sob o principia da descentralizac;ao e da participac;ao, 
rompendo com a centralidade federal e a ausente democratizac;ao da sua gestao sob o ambito 
governamental. 
0 disposto constitucional conclama o reordenamento institucional dos entes federativos a uma 
nova concepc;ao polftica das ac;oes de Assistencia Social e adoc;ao de forma democratica de 
gestao. Constituir a Assistencia Social como polftica publica que estende a protec;ao social nao
contributiva na condic;ao de direito foi, antes de tudo, uma proposta de grande mudanc;a no 
padrao civilizat6rio da protec;ao social publica no pafs. (NOB, 2005). 
A Assistencia Social como components da seguridade social e diferentemente da 

saude e da previdencia tern uma caracterfstica de nao exigencia de contribuigao para o 

acesso ao direito. 

Art. 204. As ac;oes governamentais na area da Assistencia Social serao realizadas com recursos 
do orc;amento da seguridade social, previstos no art. ·195, ah3m de outras fontes, e organizadas 
com base nas seguintes diretrizes: 
I - descentralizac;ao polftico-administrativa, cabendo a coordenac;ao e as normas gerais a esfera 
federal e a coordenac;ao e a execuc;ao dos respectivos programas as esferas estadual e 
municipal, bem como a entidades beneficentes e de Assistencia Social; 
II - participac;ao da populac;ao, por meio de organizac;oes representativas, na formulac;ao das 
polfticas e no controle das ac;oes em todos os nfveis. (CF, 1988). 
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Compreender e executar a Assistencia Social como polftica publica significa uma 

pratica consequente, cientffica, racional, etica e cfvica, no dizer de Potyara A.P. Pereira. 

Racional, porque baseada em indicadores cientfficos, etica, pela responsabilidade 

moral de combate as iniquidades sociais e cfvicas, "pela vinculagao inequfvoca com os 

direitos de cidadania social, visando concretiza-los". (POTYARA, 2002, pag. 221). 

Trata-se, assim, a Polftica de Assistencia Social, de medida ativa e positiva que, alem de procurar 
corrigir injusti9as, visa prevenir situa96es de vulnerabilidade e riscos que representam amea9as, 
perdas e danos a varios segmentos sociais. (PEREIRA, 2002, pag. 225). 

Mas do que se tala quando nos referimos a uma polftica publica? 

Para Oszlak e O'Donnell, (2000, p. 21) "polftica e urn conjunto de agoes e omissoes 

que manifestam uma modalidade de intervengao em relagao a uma questao que chama 

a atengao, o interesse e a mobilizagao de outros atores da sociedade civil. Desta 

intervengao, pode-se . inferir urn a determinada diregao, urn a determinada orientagao 

normativa, que, presumivelmente, afetara o futuro curso do processo social 

desenvolvido, ate entao, em torno do problema". 

Segundo Lucchese, 2004, p. 80 que cita Bobbio, Matteucci, Pasquino e Sandroni, 

Polfticas Publicas sao o conjunto de disposi96es, medidas e procedimentos que traduzem a 
orienta9ao polftica do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas as tarefas de 
interesse publico, atuando e influindo sabre a realidade economica, social e ambiental. Variam de 
acordo com o grau de diversifica9ao da economia, com a natureza do regime social, com a visao 
que as governantes tern do papel do Estado no conjunto da sociedade, e com o nfvel de atua9ao 
dos diferentes grupos sociais (partidos, sindicatos, associa96es de classe e outras formas de 
organiza9ao da sociedade). (LUCCHESE, 2004, p. 80). 
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A Assistencia Social com carater de polftica publica e de direito social 

deve ser entendida como urn direito de todos. "Como urn direito de inclusao da 

populac;ao, que os usuarios dos servic;os estejam na condic;ao de cidadao e nao na 

condic;ao de. pedinte, nao na condic;ao de uma pessoa esperando uma benesse de 

algum politico de plantao." (COUTO, 2007 In SETP, p.6). 

A Assistencia Social, como citado anteriormente, assume status de polftica 

publica no Brasil a partir da Constituic;ao Federal de 1988 no Artigo 194 que diz que a 

"A seguridade social compreende urn conjunto integrado de ac;oes de iniciativa dos 

poderes publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a saude, 

a previdencia e a Assistencia Social". 

Ate a decada de 1990 a Assistencia Social foi bastante marcada par urn 

carater compensat6rio. Ja anteriormente ao processo constituinte, mas tambem 

posteriormente houveram diversas mobilizac;oes da sociedade pressionando para a 

regulamentac;ao dos artigos 203 e 204 da CF, resultando no processo de discussao de 

textos preliminares a Lei Organica da Assistencia Social. 

2.2.3. Lei Organica da Assistencia Social 

Ap6s tres anos de muita mobilizac;ao de trabalhadores, dos movimentos sociais e 

intelectuais, especialmente da Comissao Tecnica do IPEA - lnstituto de Pesquisas 

Economicas Aplicadas, da Frente Social dos Estados e Municfpios, da Associac;ao 

Nacional dos Empregados da Legiao Brasileira de Assistencia (ANASSELBA), dos 

6rgaos da categoria dos assistentes sociais como Conselho Federal de Servic;o Social 
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(CFESS), Conselhos Regionais de Servi<;o Social (CRESS), e Organiza<;6es Nao-

Governamentais (ONG's), e aprovada a Lei Organica da Assistencia Social- LOAS-

Lei n°. 8. 7 42 de 07 de dezembro de 1993. 

2.2.3.1. Das defini<;6es, dos objetivos e dos princlpios 

Com a Lei Organica da Assistencia Social se reconhece a Assistencia Social 

como direito do cidadao e dever do Estado, como "Polltica de Seguridade Social nao 

contributiva que prove os mlnimos sociais, realizada atraves de urn conjunto integrado 

de a<;6es de iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento as 

necessidades basicas". (Art. 1° da LOAS). 

Com base no exposto, pode-se definir a Polftica de Assistencia Social como a polltica de 
seguridade social que visa, de forma gratuita e desmercadorizada, contribuir para a melhoria das 
condi<,;:oes de vida e de cidadania da popula<,;:ao pobre mediante tres procedimentos basicos: 
a) provimento publico de beneffcios e servi<,;:os basicos como direito de todos; 
b) inclusao no circuito de bens, servi<,;:os e direitos de segmentos sociais situados a margem 
desses frutos do progresso; 
c) manuten<,;:ao da inclusao supra citada e estfmulo ao acesso a patamares mais elevados de 
vida e de cidadania, mediante o desenvolvimento de a<,;:oes integradas no ambito das politicas 
publicas". (PEREIRA, 2002, p. 225-226). 

No seu Artigo 5° a LOAS estabelece que a organiza<;ao da Assistencia Social 

tern por base diretrizes como descentraliza<;ao polltica administrativa para os Estados, 

o Distrito Federal e os Municlpios, alterando regras centralizadoras, distribuindo melhor 

as competencias entre poder central e poderes regionais e locais, e comando unico 

das a<;6es em cada esfera de governo; participa<;ao da popula<;ao por meio de 

organiza<;6es representativas na formula<;ao das pollticas e no controle das a<;6es em 
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todos os nfveis e primazia, precedencia da responsabilidade do Estado na condugao da 

Polftica de Assistencia Social em cada esfera de governo. 

2.2.3.2. Da organizagao e da gestao 

0 artigo 6° da LOAS preve a existencia de urn sistema descentralizado e 

participativo que organiza as agoes na area da Assistencia Social. Urn sistema em que 

cada uma das esferas de governo assume responsabilidades, conforme o Iugar que 

ocupa na gestao. Essas tres esferas, apesar de possufrem autonomia devem se 

articular entre si, cabendo as normas gerais e a coordenagao a Uniao e aos Estados e 

Municfpios cabe aplicar tais princfpios a sua realidade, com execugao coordenada. 

Segundo o Dicionario Aurelio, "sistema e a disposigao das partes ou dos elementos de 

urn todo, coordenados entre si, e que formam estrutura organizada". Sistema e urn 

con junto de partes que se relacionam, onde cad a uma tern seu papel, sua fungao. E o 

funcionamento dessas partes que faz com que exista de fato urn sistema. 

Nos Artigos 12 a 15 da Lei Organica explicitam-se as respectivas competencias 

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios. 

Neste documento tratar-se-a da gestao da Polftica de Assistencia Social em 21 

municfpios do estado. Desta forma a discussao estara voltada prioritariamente para a 

esfera municipal. Cabe assim a esta esfera: oferecer atividades continuadas que visem 

a melhoria de vida da populagao, observando os objetivos, princfpios e diretrizes 

estabelecidas nesta Lei. Sao os chamados servigos assistenciais; destinar recursos 
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financeiros e efetuar o pagamento dos auxflios natalidade e funeral, mediante criterios 

estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistencia Social;- executar os projetos 

de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizagoes da sociedade 

civil; atender as agoes assistenciais de carater de emergencia. 

A Lei cria tambem espagos de deliberagao, de decisao sabre o sistema da 

Assistencia Social, que sao OS Conselhos de Assistencia Social, que deverao funcionar 

nos municipios, nos estados, no Distrito Federal e em nivel nacional. 

Na sequencia, no Art. 19 da LOAS estabelecem-se as competencias do 6rgao 

gestor da politica em nivel nacional, que sao tambem parametres para a agao dos 

gestores nos demais niveis (estados e municipios). Entre estas competencias estao: a 

coordenagao e articulagao das agoes no campo da Assistencia Social; a elaboragao e a 

apresentagao ao Conselho Nacional de Assistencia Social da Politica Nacional de 

Assistencia Social para ser analisada e, posteriormente, aprovada; a provisao de 

· recursos para o pagamento de beneficia de prestagao continuada; a elaboragao de 

proposta orgamentaria para a area; a proposigao de criterios para a partilha dos 

recursos; a formulagao de politicas de qualificagao de recursos humanos; o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas; a coordenagao do sistema de cadastre de 

entidades e organizagoes de Assistencia Social; a articulagao com outras politicas 

setoriais visando a elevagao da qualidade de atendimento as necessidades basicas; a 

expedigao de atos normativos relatives a gestae do Fundo Nacional de Assistencia 

Social, submetendo ao CNAS os programas anuais e plurianuais de aplicagao de 

recursos. 
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Nos Artigos 20 a 26, a Lei institui os beneffcios de prestagao continuada e 

eventuais, os servigos, os programas de Assistencia Social e os projetos de 

enfrentamento da pobreza. 

Entende-se par beneficia de prestagao continuada - BPC o pagamento de urn 

salario mfnimo mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idose com 65 anos ou 

mais e que comprovem nao possuir meios de prover a propria manutengao e nem de te

la provida par sua famflia. Os beneffcios eventuais sao aqueles que visam ao 

pagamento de auxflio par natalidade ou morte as famflias cuja renda mensal per capita 

seja inferior a urn quarto do salario mfnimo. Os servigos de que trata a Lei sao as 

atividades de Assistencia Social realizadas de forma contfnua e que visam a melhoria 

de vida da populagao. Os programas de Assistencia Social sao aquelas ag6es 

integradas e complementares, que tern objetivos, tempo de execugao e area de 

abrangencia definidos; devem qualificar, incentivar e melhorar os beneffcios e os 

servigos assistenciais. Os projetos de enfrentamento a pobreza sao as iniciativas de 

investimento economico-social nos grupos populares, que contribuam financeira e 

tecnicamente, e que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestae para 

melhoria das suas condig6es gerais de subsistencia, a elevagao do padrao de 

qualidade de vida, a preservagao do meio ambiente e a sua organizagao social. 
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Paralelamente ao empenho em organizar a Assistencia Social como polftica 

publica, afiangadora de direitos, de protegao social, na legislagao, registra-se o fato do 

Estado brasileiro, na pratica, ser refratario ao oferecimento do direito de forma 

ampliada. Assim, vamos encontrar diversas analises relativas ao carater restritivo em 

oposigao ao carater universalista, proposto no corpo da lei. 

A confrontac;ao dos princfpios com os efetivos mecanismos colocados a disposic;ao da populac;ao 
para o enfrentamento de suas necessidades sociais recoloca a necessidade de entender o 
campo da Assistencia Social sob a 16gica do capital e determinar suas possibilidades de 
alterac;ao substantiva no campo da Assistencia Social, o que poderia contribuir para a criac;ao de 
uma cultura de direito social. (COUTO, 2004, p. 176) 

2.2.3.4. Do Financiamento 

0 Capitulo V da LOAS trata do Financiamento da Assistencia Social, 

transformando o Fundo Nacional de Agao Comunitaria no Fundo Nacional de 

Assistencia Social - FNAS e definindo que "0 financiamento dos beneffcios, servigos, 

programas e projetos estabelecidos nesta Lei far-se-a com os recursos da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, das demais contribuigoes sociais 

previstas no artigo 195 da Constituigao Federal, alem daquelas que compoem o Fundo 

Nacional de Assistencia Social - FNAS". 

Ainda, o texto da Lei 8. 7 42, remete ao 6rgao da Administragao Publica Federal 

responsavel pela coordenagao da Polftica Nacional de Assistencia Social a 

responsabilidade por gerir o Fundo Nacional de Assistencia Social sob a orientagao e 
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controle do Conselho Nacional de Assistencia Social- CNAS. 0 mesmo deve ocorrer 

nas demais esferas de governo (Estados e Municipios). 

0 Artigo 30 condiciona "para o repasse, aos Municfpios, aos Estados e ao Distrito Federal dos 
recursos de que trata esta Lei, a efetiva instituigao e funcionamento de: 
I. Conselho de Assistencia Social, de composigao paritaria entre governo e sociedade civil; 
II. Fundo de Assistencia Social, com orientagao e controle dos respectivos Conselhos de 
Assistencia Social; 
Ill. Plano de Assistencia Social. 
Paragrafo Onico - E, ainda, condigao para transferencia de recursos do FNAS aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municfpios a comprovagao orgamentaria dos recursos pr6prios destinados 
a Assistencia Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistencia Social, a partir do 
exercfcio de 1999. 

2.2.4. Norma Operacional Basica da Assistencia Social - NOB/97 

Buscando disciplinar os fluxos e procedimentos para que a Politica de 

Assistencia Social se efetive o CNAS aprova a primeira Norma Operacional Basica da 

Assistencia Social, a NOB 01/97 que descreve uma estrutura basica para o Sistema 

Descentralizado e Participative da Assistencia Social, definindo competencias dos 

gestores publicos, estabelecendo os niveis de gestao, bern como requisites para 

eficiencia e eficacia da politica, assim como o fluxo de financiamento e transferencia de 

recursos do FNAS para os fundos estaduais do Distrito Federal, e municipais. 

2.2.4.1. 0 Conceito de Sistema Descentralizado e Participative da Assistencia Social 

Esta Norma retoma como seus principios e diretrizes aqueles ja estabelecidos na 

LOAS, conceitua Sistema Descentralizado e Participative da Assistencia Social como 
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"aquele que propicia a efetiva partilha de poder, a definigao de competencias das tres 

esferas de governo, a pratica da cidadania participativa atraves dos Conselhos de 

Assistencia Social e as transferencias de responsabilidades pela execugao dos 

servigos, programas e projetos para os Estados, Distrito Federal e Municlpios, 

devidamente acompanhados do correspondents repasse dos · recursos". Esta NOB 

entende que a descentralizagao, 

"caracteriza-se por uma gestao intergovernamental democratica e transparente na aplicac;ao dos 
recursos publicos, partilha e de co-responsabilidade das tres esferas de governo no tocante as 
questoes de financiamento, em cumprimento da legislac;ao em vigor. Permite o exercfcio da 
cidadania participativa no planejamento, acesso e controls no que se refere aos beneffcios, 
servic;os, programas e projetos preconizados pela Lei Organica da Assistencia Social, que sao 
prestados pela rede de Assistencia Social, constitufda pelas organizac;oes governamentais e nao
governamentais". (NOB 01/97, p.7) 

2.2.4.2. Das Condigoes de Eficacia e Eficiencia 

Neste item a NOB 01/97 estabelece condigoes a serem atendidas em cada 

esfera de governo, como: elaboragao da polltica nacional, estadual e municipal de 

Assistencia Social, pelos respectivos entes federados, a criagao, capacitagao e 

fortalecimento dos Conselhos de Assistencia Social; a elaboragao dos Pianos de 

Assistencia Social; a criagao dos Fundos de Assistencia Social; a necessidade de 

previsao de recursos orgamentarios e financeiros para o financiamento da Assistencia 

Social; o estabelecimento de criterios de partilha de recursos para entes federados, 

aprovados pelos respectivos Conselhos; acompanhamento e compatibilizagao dos 

recursos do Fundo de Assistencia Social de acordo com os pianos de aplicagao, 

conforme definido nos Conselhos de Assistencia Social; a implantagao de sistema de 
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acompanhamento e avaliac;ao das ac;oes previstas nos Pianos de Assistencia Social e a 

qualidade dos servic;os, programas e projetos, bern como seu impacto na qualidade de 

vida da populac;ao beneficiaria e na alterac;ao dos indicadores sociais; a criac;ao de 

comissao tripartite em cada esfera de governo, com representantes de cada 6rgao 

gestor da Assistencia Social, de carater consultive e com competencia para 

acompanhamento e avaliac;ao da gestao, participac;ao na discussao de criterios de 

transferencia de recursos, na definic;ao de estrategias para a sua ampliac;ao e de 

criterios para estabelecimento de prioridades de ac;oes; estudo e analise da funcional 

programatica da area e da legislac;ao orc;amentaria em vigor e articulac;ao junto aos 

poderes Legislative, Executive e Judiciario, nas tres esferas, para discutir a funcional 

programatica na area da Assistencia Social e a legislac;ao em vigor. 

2.2.4.3. Das competencias das lnstancias 

No item 5, repetindo o que estabelece a LOAS, o documento define as 

competencias do 6rgao da administrac;ao publica federal responsavel pela coordenac;ao 

da Polftica Nacional de Assistencia Social e, tendo como parametro estas 

competencias, explicita as competencias das demais esferas de governo. Define 

tambem que a composic;ao da Comissao lntergestores Tripartite no ambito da Uniao 

sera composta por urn representante do Ministerio da Previdencia e Assistencia 

Sociai/Secretaria de Assistencia Social - MPAS/SAS, pelo presidents do Forum 

Nacional de Secretaries Estaduais de Assistencia Social - FONSEAS, pelo presidents 

do Conselho de Gestores Municipais de Assistencia Social- COGEMAS; e, no ambito 
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dos Estados e do Distrito Federal a Comissao Tripartite sera composta par: urn 

representante do Escrit6rio de representac;ao da SAS, urn representante da Secretaria 

Estadual de Assistencia Social ou congenere e urn representante do Conselho de 

Gestores Municipais de Assistencia Social. Estabelece como competencias desta 

Comissao: ter carater consultive; acompanhamento e avaliac;ao da gestae da Polftica 

de Assistencia Social no seu ambito de atuac;ao; participac;ao na discussao de criterios 

de transferencias de recursos da Assistencia Social para Estados, Distrito Federal e 

Municfpios; participac;ao na definic;ao de estrategias para ampliac;ao dos recursos da 

Assistencia Social; e, participac;ao na definic;ao de criterios para o estabelecimento de 

prioridades de ac;oes na Assistencia Social. 

2.2.4.4. Do modele de Gestae 

A NOB 01/97 indica tambem urn modele de gestae, a gestae 

intergovernamental, baseada na definic;ao de competencias politico administrativas em 

cada esfera de governo, consistindo esta "em relac;oes de complementariedade e 

cooperac;ao intergovernamental do Poder Executive com os Poderes Legislative e 

Judiciario". Diz o documento que o grande mecanisme de gestae intergovernamental e 

criar condic;oes de articulac;ao e de parceria entre os agentes envolvidos e o 

cumprimento de metas, ampliando o alcance das ac;oes de Assistencia Social. Propoe a 

definic;ao de estrategias na racionaliza<;ao de recursos financeiros, humanos e 

materiais. 
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Cria tambem dais nfveis de gestao da Assistencia Social: a gestao municipal e a 

gestao estadual. 

0 primeiro nfvel e aquele em que a gestao dos servigos, programas e projetos 

assistenciais sera de competencia prioritaria dos municfpios, passando a vigorar a partir 

de 01/01/1998 para todos aqueles que atenderem ao Artigo 30 da LOAS, sendo que o 

repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS diretamente para 

o Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS dar-se-a quando os Plano Municipal 

estiver compatibilizado no Plano Estadual; no financiamento de servigos, programas e 

projetos especiais estabelecidos pela esfera federal; constatadas situagoes de 

emergencia; necessidade de agilizac;ao na implantagao do processo de organizac;ao da 

Assistencia Social; dificuldades operacionais e de gestao verificadas nas parcerias ja 

efetuadas com outros nfveis de gestao; constituir-se em creditos legislativos 

nominalmente identificados em Lei. 

Os requisitos estabelecidos por esta NOB, para que os municfpios permanegam 

em gestao municipal, sao: elaborac;ao do diagn6stico s6cio-economico do municipio; 

submeter ao Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS os criterios de partilha 

dos recursos; identificar os recursos e as ac;oes de Assistencia Social nos outros 6rgaos 

publicos; capacidade gerencial; participagao no financiamento para a area, atraves de 

previsao de dotac;ao orc;amentaria especffica; definigao de uma Polftica Municipal, em 

consonancia com as diretrizes da Polftica Nacional; elaboragao do plano Municipal de 

Assistencia Social, antecedendo o prazo de elaboragao do orgamento municipal; 

conhecimento e organizagao da rede publica e privada de Assistencia Social; 

manutengao e funcionamento do CMAS; o Plano Municipal buscara financiamento no 
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on;amento previsto no municipio de no estado, bern como do FNAS, desde que as 

agoes estejam em consonancia com a Polltica Nacional; responsabilidade pela 

coordenagao da Assistencia Social publica e privada e pelo reordenamento institucional 

no ambito do municipio; implementagao de urn sistema de supervisao, 

acompanhamento e avaliagao das agoes e da prestagao de contas da rede publica e 

privada do municipio; os municfpios deverao prestar informagoes dos recursos 

investidos na area da Assistencia Social a Camara de Vereadores e ao CMAS e, no 

caso de agoes relativas a crianga e ao adolescente, tambem ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Crianga e do Adolescente. 

Com relagao a gestao estadual e do Distrito Federal, a partir de 01.01.98, tera o 

seguinte fluxo de financiamento e transferencia de recursos: do Fundo Nacional de 

Assistencia Social- FNAS para o Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS, para 

financiar, em parceria, programas e projetos de carater nacional, cuja complexidade 

exija execugao especial, de responsabilidade de estados, Distrito Federal ou de 

municlpios, ou de ambos, conforme ficar pactuado entre as esferas de governo; do 

FNAS para o FEAS, quando programas e projetos forem de prioridade do Estado ou do 

Distrito Federal, cuja complexidade e especificidade garantam impacto e alcance social 

e estejam de acordo com as diretrizes da PNAS, aprovada pelo Governo Federal; do 

FNAS para o FEAS e desse diretamente as entidades e organizagoes de Assistencia 

Social, ate que os municfpios cumpram o disposto no artigo 30 da LOAS. 

Sao requisitos para este nfvel de gestao: o 6rgao gestor devera submeter ao 

Conselho Estadual de Assistencia Social os criterios de partilha dos recursos; 

comprovagao da participagao no financiamento da Assistencia Social, alem da 
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contrapartida exigida em lei, prevendo dotagao orgamentaria especffica; implementagao 

de urn sistema de supervisao, acompanhamento e avaliagao das agoes e da prestagao 

de contas da rede publicae privada de Assistencia Social; conhecimento e organizagao 

da rede publicae privada de Assistencia Social; prestar cooperagao tecnica e qualificar 

recursos humanos em parcerta com os municfpios; manutengao do funcionamento do 

CEAS; definigao de uma Polftica Estadual, em consonancia com as diretrizes da 

Polftica Nacional; elaboragao do Plano Estadual de Assistencia Social, antecedendo o 

prazo de elaboragao do orgamento municipal; elaboragao do Plano Estadual de 

Assistencia Social buscando o financiamento de suas agoes, que devera contar , 

especificamente, com recursos previstos no orgamento do Estado, podendo dispor de 

apoio financeiro complementar do FNAS para servigos, programas e projetos 

considerados prioritarios, que estejam em estreita consonancia com as diretrizes 

emanadas da Polftica Nacional de Assistencia Social e com o sistema descentralizado; 

conhecimento e organizagao do cadastre estadual da rede publica e privada de 

Assistencia Social, compatibilizado no Cadastre Nacional de Assistencia Social; 

promogao do reordenamento institucional, com a gradativa transferencia para os 

municfpios da execugao direta; e prestagao de servigos assistenciais cujos custos ou 

ausencia de demanda municipal justifique uma rede regional de servigos, 

desconcentrado~ no ambito do respective Estado. 

2.2.4.5. Da Sistematica Operacional para Financiamento das Agoes de Assistencia 

Social. 
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A Secretaria de Assistencia Social passara informa<;:6es referentes ao 

financiamento da rede publica e privada conveniada no ambito dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municfpios ao Ministerio Publico da Uniao, e dos estados, ao Congresso 

Nacional, aos Conselhos Nacional, estaduais e municipais de Assistencia Social e a 

Camara dos Deputados, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Camaras de 

Vereadores. 

Em documento especifico esta NOB definiu a sistematica operacional para 

financiamento das a<;:6es de Assistencia Social. 0 financiamento dos beneffcios, 

servi<;:os programas e projetos priorizados nos Pianos Estaduais e Municipais de 

Assistencia Social, aprovados pelos respectivos Conselhos de Assistencia Social, e 

dever e co-responsabilidade das tres esferas de governo em estreita parceria com as 

demais polfticas setoriais, a saber: agricultura, saude, trabalho, educa<;:ao e desporto, 

habita<;:ao, saneamento, meio ambiente, industria, comercio e turismo. 

Considera-se imprescindfvel que as a<;:6es de Assistencia Social que compoem o 

sistema de prote<;:ao social priorizadas nos Pianos Estaduais e do Distrito Federal 

garantam: 

- os mfnimos sociais estabelecidos como prioritarios para cada Estado; 

- que as prioridades estabelecidas estejam resguardadas com as questoes de 

direitos sociais, resultados e transforma<;:ao da realidade; 

- que as a<;:6es a serem financiadas estejam articuladas as demais polfticas 

setoriais e possam ter urn impacto social, alterar positivamente a qualidade de vida das 

famflias, bern como alterar os indicadores sociais da regiao e do Estado. 
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A partir daqui, o documento conceitua, caracteriza, orienta para a elaboragao de 

programas e projetos destinados ao fortalecimento dos servigos assistenciais, define 

sistematica para o financiamento dos servigos, programas e projetos priorizados no 

Plano Nacional de Assistencia Social, estabelecendo como criteria o atendimento ao 

artigo 30 da LOAS, orientando com relagao a processo de formalizagao dos pedidos, da 

analise tecnica, do enquadramento orgamentario, da analise dos aspectos legais, da 

execugao financeira, do acompanhamento da prestagao de contas e da supervisao e 

assessoramento tecnico. 

Por esta NOB, o Beneffcio de Prestagao Continuada sera operacionalizado pela 

Uniao, em parceria com o lnstituto Nacional de Segura Social - INSS, os servigos 

assistenciais serao executados por meio de convenios entre a SAS e os Governos 

Estaduais e/ou Municipais para o atendimento de Criangas e Adolescentes, Pessoas 

ldosas, pessoas Portadoras de Deficiencia e Famflias em situagao de vulnerabilidade 

pela condigao de pobreza, deficiencia e idade. 0 financiamento desses servigos se dara 

mediante convenios para pagamento de um valor per capita mensal fixado por meio de 

Portaria Ministerial. Os programas e projetos, em fungao de seu carater nao continuado, 

o seu financiamento era realizado por conveniamento entre os entes federados e/ou 

entidades e organizagoes de Assistencia Social. 0 repasse de recursos se realiza para 

o atendimento a programas de atendimento, com base em metas estabelecidas para 

cada programa. 
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2.2.4.6. Consideragoes 

De forma rapida, pode-se dizer que a NOB/97 conceituou o sistema 

descentralizado e participative, prevendo condigoes para garantir sua eficacia e 

eficiencia, trouxe uma orientagao para a descentralizagao da Assistencia Social, 

estendeu o ambito das competencias dos nfveis de governo com a gestao da polftica, 

sem, entretanto, delimita-las. 

Criou os nfveis de gestao estadual e municipal e estabeleceu os procedimentos 

do financiamento, em documento proprio denominado sistematica de financiamento da 

Assistencia Social. Disciplinou o repasse dos recursos financeiros federais para 

estados, Distrito Federal e Municfpios, sem tornar claro, porem responsabilidades de 

Estado de cada ente federative com a provisao da protegao social de Assistencia 

Social. 

2.2.5 Polftica Nacional de Assistencia Social 1998 

A Lei Organica da Assistencia Social foi promulgada em dezembro de 1993. A 

primeira Polftica Nacional de Assistencia Social foi promulgada somente na segunda 

metade do governo Fernando Henrique Cardoso, em dezembro de 1998, atraves da 

Resolugao/CNAS 207, num contexte nacional de perspectiva liberal. "0 modelo e o de 

urn Estado que reduz suas intervengoes no campo social, que apela a solidariedade e 

se apresenta como parceiro da sociedade em suas responsabilidades sociais. A palavra 

parceria ganha forga (privatizagao tambem). A sociedade tern que ser solidaria, quer 

dizer, tern que dar urn jeito, tern que resolver''. (YASBEK, 2001, p. 42) 
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E o que se percebe no documento da Polftica Nacional de Assistencia Social 

quando aponta, ja no seu segundo paragrafo, que "As mudangas em curso no cenario 

nacional apontam para a necessidade de reforma do aparelho do Estado, tendo como 

principia a busca da eficiencia na gestao das polfticas publicas que articulem e 

equilibrem o desenvolvimento economico e o desenvolvimento social, com foco no 

cidadao. No caso brasileiro, a agenda governamental incorpora necessidades de 

construgao de estrategias de enfrentamento da exclusao social, para alem do limite de 

agao do Estado". (PNAS, 1998, p. 9) 

0 documento comenta "o Estado mostra-se insuficiente para responder, sozinho, 

as demandas sociais, embora se reconhega como imprescindfvel e insubstitufvel no que 

tange a responsabilidade do financiamento e da condugao das polfticas publicas". Esta 

foi uma 16gica assumida pelo estado nos anos 90, (presidentes Collar e Fernando 

Henrique Cardoso) que propunha a parceria com a sociedade civil como desculpa para 

o fato de nao assumir sua responsabilidade. 

De modo sucinto, essa proposta parte da ideia de que a crise atual e uma crise fiscal do Estado, 
comum a varies deles, e que vern provocar a crise no modo de acumulagao capitalista. Desse 
modo, e precise rever o modele de Estado na busca de uma alternativa plausfvel a tal situagao: a 
proposta de agencias executivas, organizagoes sociais e terceirizagao (acompanhada da devida 
privatizagao) surge como a grande solugao. (CAVALCANTI, 2001, p. 46) 

A proposta de reforma do Estado, e formulada e sustentada pelo entao Ministro 

da Administragao e Reforma do Estado (Mare) Luiz Carlos Bresser Pereira, que 

defende que a parir dos anos 70 "o Estado entrou em crise e se transformou na 

principal causa de redugao das taxas de crescimento economico,da elevagao das taxas 
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de desemprego em todo o mundo". (CAVALCANTI, 2001, citando PEREIRA, 1997, p. 

40). 

2.2.5.1. 0 Enfrentamento dos Desafios- 0 Locus e lntervengoes da Assistencia Social 

0 documento registra que o alva dos servigos assistenciais sao as famflias 

vulnerabilizadas pela pobreza e exclusao, que, juntamente com a comunidade, sao os 

lugares de "protegao e inclusao social". Cita que e indispensavel que essa rede seja 

organizada de forma descentralizada, tendo como base o microterrit6rio, com vistas ao 

desenvolvimento local sustentavel. 

Relaciona as agoes entao desenvolvidas pela Secretaria de Assistencia Social a 

epoca, destacando: 

- Agoes de Atendimento a Criangas e Adolescentes - o Atendimento Integral a 

Crianga de 0 a 6 anos de idade prestado em creches e pre-escolas, o fomento a 

Programas de Atengao a Criangas e Adolescentes de 7 a 14 anos, como o Brasil 

Crianga Cidada, o Programa de Erradicagao do Trabalho lnfantil e o Programa de 

Educagao Profissional do Adolescents; as Agoes de Apoio a Pessoa ldosa e a Pessoa 

Portadora de Deficiencia; os Programas de Renda Minima como o PETI, implantado ate 

entao em seis Estados da federagao eo Programa de Garantia de Renda Minima a ser 

implantado (possivelmente o Programa Balsa Escola) e os Projetos de Enfrentamento 

da Pobreza. 
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2.2.5.2. Dos Desafios Futuros 

Como desafios futuros o documento indica a necessidade de assegurar 

condi<;oes de estabilidade macro-economica, mediante a reforma tributaria e fiscal 

( apontada como aspecto fundamental para a quebra das desigualdades regionais e 

municipais), para garantir recursos e uma nova solidariedade tributaria e aumentar sua 

eficiencia e eficacia. 

2.2.5.3. Dos Princlpios 

Os principios da PoHtica Nacional de Assistencia Social, aprovada em 1998, 

extensivos as popula<;oes urbanas e rurais sao: 

a) a universalizagao dos direitos sociais a fim de tornar o destinatario da agao assistencial 
alcangavel pelas demais pollticas publicas; 
b) respeito a dignidade do cidadao; 
c) igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminagao de qualquer natureza; e, 
d) promogao da equidade no sentido da redugao das desigualdades sociais e enfrentamento das 
disparidades regionais e locais no acesso aos recursos financeiros. 

Em relagao a administragao e gestao das agoes destacam-se os seguintes princfpios: 
a. primazia da responsabilidade do Estado, em cada esfera de governo, na condu9ao da 
Polltica de Assistencia Social e intera9ao construtiva com a sociedade para o enfrentamento da 
miseria, pobreza e exclusao; 
b. centralidade na famflia para a concepgao e implementagao dos beneffcios, servigos, 
programas e projetos; 
c. descentraliza9ao polftico-administrativa no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municfpios com enfase na municipalizagao; 
d. comando unico na gestao das agoes em cada esfera de governo; e 
e. participagao da populagao na formulagao da Polltica de Assistencia Social e no controle das 
agoes, por intermedio de conselhos, conferencias e f6runs em cada esfera de governo.(PNAS, 
1998, p. 66-67) 
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2.2.5.4. Dos Destinatarios 

Os destinatarios desta polftica sao os segmentos exclufdos, involuntariamente, 

das polfticas sociais basicas e das oportunidades de acesso a bens e servic;os 

produzidos pela sociedade, com prioridade para os indivfduos e segmentos 

populacionais urbanos e rurais, classificados por faixa etaria, por situac;oes 

circunstanciais ou conjunturais ou por condic;ao de desvantagem, seguida de corte pelo 

rendimento familiar per capita mensal de ate meio salario minima. 

2.2.5.5. Das Func;oes, Objetivos, Diretrizes e Estrategias 

Este novo paradigma da Assistencia Social tern quatro func;oes: 

A inserc;ao dos destinatarios da Assistencia Social nas polfticas sociais basicas; 

a prevenc;ao, criando apoios, evitando que o cidadao caia do patamar de renda 

alcanc;ado ou perca o acesso que ja possui aos bens e servic;os; a promoc;ao da 

cidadania, eliminando relac;oes clientelistas que nao se pautam por direitos e que 

submetem os destinatarios da Assistencia Social e a protec;ao, operacionalizada por 

meio de ac;oes de redistribuic;ao de renda direta e indireta. Estas func;oes sao 

interrelacionadas e desenvolvidas por intermedio dos Beneffcios de Prestac;ao 

Continuada e Eventuais, dos Programas e dos Projetos de Enfrentamento a Pobreza. 

Com relac;ao aos objetivos, tendo como perspectiva o desenvolvimento local e/ou 

regional integrado, a polftica nacional visa: a inclusao e a garantia de acesso aos bens 

e servic;os sociais basicos com qualidade; ter a familia como principal referencia para o 
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desenvolvimento integral dos destinatarios; contribuir para a melhoria das condic;oes de 

vida das populac;oes exclufdas do plena exercfcio de sua cidadania; e estabelecer 

diretrizes gerais que sirvam como orientac;ao. 

As diretrizes estabelecidas se remetem a alguns princfpios previstos na LOAS, e 

dizem respeito a "articulac;ao com outras polfticas sociais e macroeconomicas em 

cumprimento ao principia da supremacia do atendimento as necessidades sociais sabre 

as exigencias de rentabilidade economica;" a "participac;ao da Sociedade Civil 

organizada na formulac;ao da polftica e no controle das ac;oes, em todos os nfveis de 

governo" (inciso II do Art. so da LOAS); a valorizac;ao da "parceria entre Estado e 

organizac;oes de Assistencia Social da Sociedade Civil para prestac;ao de servic;os 

assistenciais e ampliac;ao das condic;oes produtoras de bens e servic;os de qualidade a 

populac;ao"; a previsao de integrac;ao entre as tres esferas de governo; o reforc;o da 

proposta de "pacta entre Estado e sociedade para garantir atendimento a 

vulnerabilidades e exclusao social, e o tomenta a estudos e pesquisas que fornec;am 

informac;oes, que sirvam de subsidio na formulac;ao de politicas, para a gestao do 

sistema e para a avaliac;ao dos impactos da Polftica de Assistencia Social"; a "mudanc;a 

na cultura polftica de pensar, gerir, executar, financiar e avaliar as ac;oes de Assistencia 

Social"; a avaliac;ao com base nos resultados da polftica nacional; "o estfmulo as ac;oes 

que promovam a integrac;ao familiar e comunitaria, para a construc;ao da identidade 

pessoal e convivencia social do destinatario da Assistencia Social"; e, par fim, o 

"tomenta as ac;oes que contribuem para a gerac;ao de rend a". 

Para o atendimento aos princfpios, objetivos e diretrizes, o documento previu 

como estrategias: o redesenho do modelo de gestao e a capacitac;ao de gestores, 
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conselheiros, e trabalhadores da area e outros atores sociais, buscando melhorar a 

capacidade de gestao do Sistema Nacional; o fortalecimento de canais de participa<;ao, 

dialogo, democratiza<;ao, negocia<;ao consensos e controle da gestao, atraves do 

fortalecimento dos conselhos, conferencias e f6runs de Assistencia Social; a efetiva<;ao 

de fontes de financiamento, como a renuncia fiscal resultante de imunidades e isen<;oes 

concedidas as entidades sem fins lucrativos e beneficentes de Assistencia Social; o 

envolvimento do Estado e da sociedade na forma<;ao da rede de inclusao e de prote<;ao 

social; a divulga<;ao dos beneffcios, servi<;os, programas e projetos, via sistema de 

informa<;ao a ser construfdo; "a publiciza<;ao dos padroes de qualidade estabelecidos 

para as polfticas setoriais de aten<;ao a familia, crian<;a e adolescehte, idoso e pessoa 

portadora de deficiencia;" a constru<;ao de Sistema de Avalia<;ao de lmpacto e 

Resultados da polftica, utilizando-se de indicadores; e a implementa<;ao do sistema de 

acompanhamento da rede de Assistencia Social". 

2.2.5.6. Da Gestao 

Refor<;ando o art. 5° da LOAS, quando trata de gestao, o documento preve: 

relac;ao intra e intergovernamental de complementaridade, gestao pactuada, que operacionalize 
as polfticas em conjunto com a sociedade, ; o comando (mica - preceito estabelecido na LOAS -
e estabelece como estrategias especfficas "criac;ao ou reestruturac;ao de 6rgao da Assistencia 
Social na administrac;ao publica com capacidade tecnica e gerencial adequadas as func;oes de 
formulac;ao, gestao e avaliac;ao da polftica; estabelecimento em lei de Conselho e Fundo de 
Assistencia Social nos tres nfvis de governo; formulac;ao do Plano de Assistencia Social, que 
explicite prioridades, estrategias e metas da polftica, para cada nfvel de governo. (PNAS, 1998, p. 
73) 
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Assim, tendo por base os artigos 12 a 15 da LOAS, o documento relaciona as 

competencias dos nlveis de governo: 

Competencia do Governo Federal: 

a) formulagao da Politica Nacional de Assistencia Social; 
b) coordenagao geral, normatizagao, fomento e avaliagao da Politica Nacional e do Sistema 
Descentralizado e Participative da Assistencia Social; 
c) articulagao com outras politicas publicas com vistas a inclusao dos destinatarios da assistencia 
social; 
d) financiamento e gestao de programas de renda minima; 
e) financiamento e gestao de beneficia de prestagao continuada; 
f) apoio tecnico e financeiro a servigos, programas e projetos de enfrentamento da pobreza em 
ambito nacional; 
g) formulagao de politica nacional para qualificagao sistematica de recursos humanos que atuam 
na area; 
h) promogao e fomento de estudos e pesquisas no ambito da Assistencia Social; e 
i) implementagao e gestao do Sistema Nacional de lnformagao de Assistencia Sociai.(PNAS, 
1998, p. 74-75) 

Ao Governo Estadual e Distrito Federal, compete os preceitos previstos nas 

letras a, b, c, d, e e i, alem de: 

f) participagao no custeio dos beneffcios eventuais e no financiamento pactuado de programas de 
renda minima; 
g) articulagao e elaboragao de programas e projetos de Assistencia Social que tenham 
abrangencia estadual e/ou regional; 
h) prestagao de servigos que extrapolem o nivel dos municipios, por sua complexidade e 
especialidade, como por exemplo servigos de atendimento a migrantes, criangas e adolescentes, 
dentre outros. (PNAS, 1998, p. 75-76) 

Ao Governo Municipal, dentro da sua esfera de agao, cabe o ja prescrito para o 

Estado nas letras a, b, c, d, e, f, i, acrescenta-se a gestao e a execugao de servigos, 

programas e projetos de enfrentamento da pobreza, no ambito do municipio; a 

organizagao do sistema de Assistencia Social local, que se constitui pela interligagao 

dos beneficios, servigos, programas e projetos, operacionalizados em rede por 
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organizagoes governamentais e entidades e organizagoes de Assistencia Social da 

sociedade civil; e o acompanhamento e avaliagao do Beneffcio de Prestagao 

Continuada. 

Como instancias de controle social o documento cita os Conselhos e preve a 

participagao da sociedade nas conferencias de Assistencia Social. Preve tambem 

lnstancias de Gestao lntergovernamental, como espagos de negociagao e pactuagao 

entre os gestores do Sistema, ou "Comissoes entre os gestores federal, estaduais e 

municipais de Assistencia Social. Estas comissoes, denominadas Comissoes 

lntergestoras Tripartite e Bipartite, de carater permanente, serao organizadas nos niveis 

federal e estadual e terao como fungao dar operacionalidade ao processo de 

descentralizagao, de acordo com as diretrizes e estrategias aprovadas pelos conselhos 

de Assistencia Social nos respectivos nfveis de governo. Suas atribuigoes e 

competencias serao detalhadas na Norma Operacional Basica da Assistencia Social". 

(PNAS, 1998) 

2.2.5. 7. Do Financiamento 

No item financiamento, a Polftica Nacional nao inovou, trazendo apenas uma 

observagao com relagao a urgencia na regulamentagao dos criterios para transferencia 

de recursos para os Estados, Distrito Federal e Municfpios, previstos no artigo 18 inciso 

IX da LOAS, porem nao estabeleceu estes criterios. 

Com relagao a gestao financeira, o documento ressalta que os fundos de 

Assistencia Social sao "instrumentos racionalizadores da aplicagao dos recursos. Nesta 
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16gica de vern gerenciar os recursos transferidos, bern como os recursos pr6prios, ( ... ) e 

aqueles que venham a ser diretamente captados". Preceitua tam bern que os fundos 

sejam "uma forma de gestae transparente, que contribua para ao fortalecimento da 

visibilidade da Assistencia Social no interior da administrac;ao". 

2.2.5.8. Agenda Basica da Polftica Nacional de Assistencia Social 

Trata o documento de uma Agenda Basica, em dois niveis, o estrategico e o 

operacional: 

0 Nfvel Estrategico preve legislac;ao sabre transferencia de recursos, criterios de 

partilha e formas de financiamento; plano de ac;ao intergovernamental para garantir co

gestae e co-financiamanto; plano de ac;ao interministerial; definic;ao de percentual de 

recursos das tres esferas de governo; definic;ao de demandas regionalizadas, de acordo 

com indicadores s6cio-economicos; estabelecimento de pacta entre a "Secretaria 

Nacional e os F6runs Nacionais de Secretaries Estaduais e de Gestores Municipais 

para co-financiamento das prioridades estabelecidas nos pianos de Assistencia Social 

em consonancia com a polftica fiscal e o plano de custeio"; publicizar a alocac;ao de 

recursos, os criterios de elegibilidade e o impacto dos resultados; estabelecimento de 

pactos regionais e a implementac;ao de Programa Nacional de Capacitac;ao de 

Recursos Humanos. 

0 Nivel Operacional preve a protec;ao da familia como eixo central, fomentando 

programas de renda minima, projetos de capacitac;ao- para o trabalho e gerac;ao de 

renda ampliac;ao do alcance dos servic;os, programas e projetos, a revitalizac;ao de 
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redes locais de atenc;ao aos segmentos vulnerabilizados, articulac;ao com os conselhos 

de defesa e de direitos e de politicas setoriais, o fomento a programas de agentes 

comunitarios de suporte familiar para cuidados a segmentos em situac;ao de 

vulnerabilidade, o apoio a eventos, f6runs e conferencias nacionais e regionais, urn 

"protocolo de cooperac;ao tecnica e financeira com os Ministerios Setoriais para 

cumprimento das competencias estabelecidas em lei no que se refere ao atendimento a 

crianc;a e adolescente, a pessoa idosa e a pessoa portadora de deficiencia"' estudos e 

pesquisas a partir do estabelecimento de termos de parceria com universidades e 

congeneres, o fomento a programas de capacitac;ao via articulac;ao com a rede de 

protec;ao social. 

2.2.5.9. Considerac;oes Finais 

Nas conclusoes desse documento, se expressa que a conquista do bern comum 

passa "pela construc;ao de urn estado de inclusao social que permita o nascimento da 

terceira via( ... ) pressupoe amplo debate nacional em torno das reformas que se fazem 

necessarias nas areas tributarias, fiscal, politica, administrativa e previdenciaria". 

2.2.6. Norma Operacional Basica da Assistencia Social - NOB 2 

Em 16 de dezembro de 1998 o CNAS aprova nova Norma Operacional Basica da 

Assistencia - NOB-2. As conquistas legais ate entao provocaram mudanc;as 

institucionais significativas, porem, ainda se faz necessaria o aprimoramento da forma 
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como o sistema esta sendo operacionalizado, especialmente no "desenho institucional 

e no modelo de gestao da Assistencia Social, na articulac;ao entre os nfveis de governo 

e com outras polfticas publicas e ainda, na relagao entre o Estado, e a sociedade". 

(NOB-2, p. 20). 

2.2.6.1. Marco Referencial 

No item Marco Referencial, os princfpios desta NOB 2 repetem as diretrizes da 

LOAS. Ja o item diretrizes preve o "estreitamento da parceria entre Estado e 

Organizac;oes da Sociedade Civil para prestac;ao de servigos assistenciais e ampliagao 

das condigoes produtoras de bens e servic;os de qualidade a populagao, a efetivac;ao de 

amplos pactos entre Estado e a Sociedade, que garantam o atendimento de crianc;as, 

adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiencia e famflias em estado de 

vulnerabilidade e exclusao social; mudanc;a de cultura polftica de pensar, gerir, 

executar, financiar e avaliar as ac;oes de Assistencia Social; mudanc;a de enfoque da 

avaliac;ao centrada no processo burocratico para a avaliagao de resultados da Polftica 

de Assistencia Social; estfmulo as ac;oes que promovam integrac;ao familiar e 

comunitaria, para a construc;ao da identidade pessoal e convivencia social do 

destinatario da Assistencia Social; fomento as ac;oes que contribuam para a gerac;ao de 

rend a. 

Os destinatarios e as fungoes estabelecidas por este documento repetem o ja 

previsto na Polftica Nacional de Assistencia Social. 
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2.2.6.2. Do Financiamento 

0 financiamento preve que a transferencia de recursos da Uniao para estados, 

Distrito Federal e municlpios se dara de maneira automatica e com a vincula9ao dos 

mesmos a area de Assistencia Social. Para tanto, devem ser considerados: co

responsabilidade dos tres nlveis de governo com o financiamento da Assistencia Social, 

explicitada atraves da aloca(fao de recursos pr6prios nos fundos de Assistencia Social; 

aporte de recursos financeiros para a area da Assistencia Social, buscando assegurar a 

sua continuidade e regularidade tendo em vista o carater continuado de varias a96es 

desenvolvidas; transferencia automatica de recursos do Fundo Nacional de Assistencia 

Social para os fundos estaduais, do Distrito Federal e dos municlpios, independente da 

celebra9ao de convenio, ajuste, acordo, ou contrato, conforme estabelecido na Lei n° 

9.064 de 5 de fevereiro de 1998; utiliza9ao de criterios que possibilitem a equidade na 

transferencia de recursos da Uniao para estados, Distrito Federal e municlpios, 

conforme determina9ao do artigo 18, inciso IX, da LOAS, a partir da considera9ao de 

indicadores como popula(fao, renda per capita, mortalidade infantil, e concentra9ao de 

rend a. 

Neste processo de organiza9ao da Polltica de Assistencia Social percebe-se 

claramente que a cada documento ela vai se complexificando a exemplo destas novas 

orienta96es relativas a financiamento, amplia9ao da regula9ao da Polftica Nacional de 

1998 e seu projeto de reforma do ambito da Assistencia Social. lsto se percebe 

tambem, quando a NOB-2 "define procedimentos para o aprimoramento da gestao e do 

processo de descentraliza(fao" (p. 24 ), competencias dos nlveis de governo e modelos 
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de gestao, das instancias de decisao e negociac;ao (Conselhos de Assistencia Social, 

Comissoes lntergestoras Tripartite e Bipartite), prevendo, a exemplo da NOB 01/97, 

dois nfveis de gestao, estabelecendo requisites e fluxo para habilitac;ao aos nfveis de 

gestao. Desta forma, ampliou as atribuic;oes dos Conselhos de Assistencia Social e 

propos a criac;ao de espac;os de negociac;ao e pactuac;ao, de carater permanente, para 

a discussao quanto aos aspectos operacionais da gestao do sistema descentralizado e 

participative da Assistencia Social, com carater deliberative. A CIT foi constitufda pelas 

tres instancias gestoras do sistema: a Uniao, representada pela entao Secretaria de 

Assistencia Social (SAS), os estados, representados pelo FONSEAS e os municfpios, 

representados pelo CONGEMAS. 

Explicitou a diferenciac;ao quanto ao financiamento dos servic;os, programas e 

projetos. Para os servic;os, o recurso financeiro seria repassado de forma regular e 

automatica, a partir da transferencia do Fundo Nacional para os Fundos Estaduais, do 

Distrito Federal e Municipais. Os demais, por seu carater nao-continuado, 

permaneceriam utilizando o modelo convenial, cuja base e a lnstruc;ao Normativa n° 

01/STN/97. 

2.2.7. Polftica Nacional de Assistencia Social 2004 

Em 2004 o CNAS aprova nova Polftica Nacional de Assistencia Social, que e 

proposta pelo Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, com "a 

intenc;ao de construir coletivamente o redesenho desta polftica, na perspectiva de 

implantac;ao do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS" (PNAS, 2004, p. 7), 
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cumprindo deliberagao da IV Conferencia Nacional de Assistencia Social. Ja no infcio 

do texto se afirma a responsabilidade do estado na garantia dos direitos e na 

universalizagao dos acessos. 

E a Polftica Nacional em vigor, que observa: 

lnclufda no ambito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Organica da Assistencia 
Social - LOAS em dezembro de 1993, como polftica social publica, a Assistencia Social inicia seu 
transite para urn campo novo; o campo dos direitos, da universalizagao dos acessos e da 
responsabilidade estatal. 

A insergao na Seguridade Social aponta, tambem para seu can~ter de polftica de 
Protegao Social articulada a outras polfticas do campo social, voltados a garantia de direitos e de 
condigoes dignas de vida. (PNAS, 2004, p. 31) 

Esta polftica avanga no conceito de publico usuario da Polftica de Assistencia 

Social e no estabelecimento das figuras da protegao social basica e protegao social 

especial (de media e alta complexidade), propondo como novo modelo de gestao, o 

SUAS- Sistema Unicode Assistencia Social, "para integrar o Governo Federal com os 

Estados, Distrito Federal e Municfpios em uma agao conjunta, num pacto federativo, 

onde cada esfera de governo tern suas competencias disciplinadas. Com isso, busca-se 

impedir polfticas de protecionismo, garantindo aquela estabelecidas por meio de 

normas jurfdicas universais." (PNAS, 2004). 0 que se propoe e resignificar e ampliar o 

sistema descentralizado e participativo. 

0 documento elege a familia como locus de atengao, por ser o primeiro 

grupo de apoio das pessoas. Estas, sao relacionadas aos seus territ6rios, os 

municfpios, "que, do ponto de vista federal, sao a menor escala administrativa 

governamental. Este podera ser territorializado. 
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2.2.7.1. Da Polftica Publica de Assistencia Social 

Esta polftica se coloca nao apenas como provedora de necessidades, mas 

aponta para a perspectiva da prote<;ao social, do direito a seguridade social, e busca 

duplo efeito "o de suprir sob dado padrao predefinido urn recebimento e o de 

desenvolver capacidades para maior autonomia. 

0 fato de a Assistencia Social estar inserida no tripe da seguridade social aponta 

para o seu carc~ter de politica de Prote<;ao Social. Recorrendo a DiGiovanni (1998:10) o 

texto define assim o conceito de prote<;ao social: 

( ... )entende-se por Prote<;;:ao Social as formas "institucionalizadas que as sociedades constituem 
para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas 
vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doen<;;:a, o infortunio, as priva<;;:oes. 
( ... ) Neste conceito, tambem, tanto as formas seletivas de distribui<;;:ao e redistribui<;;:ao de bens 
materiais (como a comida e o dinheiro), quanta os bens culturais (como os saberes), que 
permitirao a sobrevivencia e a integra<;;:ao, sob varias formas na vida social. Ainda, os princfpios 
reguladores e as normas que, com intuito de prote<;;:ao, fazem parte da vida das coletividades. 
(PNAS, 2004, p. 31) 

Desta forma, se apontam as seguran<;as que a prote<;ao social deve garantir: a 

seguran<;a de sobrevivencia (para que todos tenham a garantia de formas de 
) 

sobrevivencia e autonomia); de acolhida (que opera com a provisao das necessidades 

da pessoa - como o direito"ca alimenta<;ao, ao vestuario e ao abrigo; e de convfvio, 

quando das necessidades de separa<;ao da familia, par diferentes motivos, destitui<;ao 

ou abandono. 

Esta polftica retoma alguns princfpios tra<;ados pela politica nacional de 1999 e, 

resgatando a LOAS, relaciona como principia a supremacia do atendimento as 
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necessidades sociais sabre as exigencias de rentabilidade economica; a 

universalizac;ao dos direitos sociais; o respeito a dignidade do cidadao, a sua autonomia 

e ao seu direito a beneficios e servic;os de qualidade, bern como a convivencia familiar 

e comunitaria, vedando-se qualquer comprovac;ao vexat6ria de necessidade; a 

igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminac;ao de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalencia as populac;oes urbanas e rurais; e divulgac;ao 

ampla dos beneficios, servic;os, programas e projetos assistenciais, bern como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Publico e dos criterios para sua concessao. 

Com relac;ao as diretrizes da polftica, sao aquelas estabelecidas pela Lei 

Organica, acrescida da centralidade na familia para concepc;ao e implementac;ao dos 

beneficios, programas e projetos. Esta Polftica objetiva: prover servic;os, programas, 

projetos e beneficios de protec;ao social basica e, ou, especial para familias, indivfduos 

e grupos que deles necessitarem; contribuir com a inclusao e a equidade dos usuaries 

e grupos especfficos, ampliando o acesso aos bens e servic;os socioassistenciais 

basicos e especiais, em areas urbana e rural; e, assegurar que as ac;oes no ambito da 

Assistencia Social tenham centralidade na familia, e que garantam a convivencia 

familiar e comunitaria. 

Os usuaries da Polftica de Assistencia Social sao assim relacionados: "cidadaos 

e grupos que se encontram em situac;oes de vulnerabilidade e riscos". E exemplifica o 

que entende par vulnerabilidade e riscos, como: familias e indivfduos com perda ou 

fragilidade de vfnculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; 

estigmatizados em termos etnico, cultural e social; em desvantagem pessoal par 

deficiencias; exclufdos pela pobreza e, ou, acesso as demais polfticas publicas; usa de 
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substancias psicoativas; formas de violencia; dificuldades na insergao no mercado de 

trabalho. 

0 documento preve duas protegoes: 

- A Protegao Social Basica que buscara prevenir situagoes de risco, 

desenvolvendo potencialidades e fortalecendo vfnculos familiares e comunitarios. Essa 

protegao atendera situagoes de vulnerabilidade, oferecendo servigos, programas e 

projetos de acolhimento, convivencia e socializagao, como o Programa de Atengao 

Integral a Familia- PAIF e os beneffcios de prestagao continuada e eventuais. Estas 

agoes serao desenvolvidas pelas tres esferas de governo, conforme suas respectivas 

competencias e de forma articulada com as demais polfticas, visando a sustentabilidade 

das agoes eo protagonismo das famflias e indivfduos. Devem tambem se articular aos 

servigos de protegao especial. 

Sao exemplos de servigos de protegao social basica de Assistencia Social 

citados pelo documento: 

Pregrama de Aten<;ae Integral as Fam!lias. 
Pregrama de lnclusae Produtiva e prejetes de enfrentamente da pebreza. 
Centres de Cenvivencia para ldeses. 
Servi<;es para crian<;as de 0 a 6 anes, que visem e fertalecimente des vfncules familiares, e direite 
de brincar, a<;oes de secializa<;ae e de sensibiliza<;ae para a defesa des direites das crian<;as. 
Servi<;es secieeducatives para crian<;as, adelescentes e jevens na faixa etaria de 6 a 24 anes, 
visande sua prete<;ae, secializa<;ae e e fertalecimente des vfncules familiares e cemunitaries. 
Pregramas de incentive ae pretagenisme juvenil, e de fertalecimente des vfncules familiares e 
cemunitaries. 
Centres de inferma<;ae e de educa<;ae para e trabalhe, veltades para jevens e adultes.(PNAS, 
2004, p.36) 

"Os servigos de protegao social basica serao oferecidos nos Centros de 

Referencia de Assistencia Social - GRAS e em outras unidades basicas e publicas de 
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Assistencia Social, bern como de forma indireta nas entidades e organizagoes de 

Assistencia Social da area de abrangencia dos CRAS". Os Centros de Referencia de 

Assistencia Social sao os espagos privilegiados para a o oferecimento da protegao 

social, se caracterizam como uma unidade publica estatal, que devem estar localizadas 

em areas de vulnerabilidade, organizando e coordenando a rede de servigos 

socioassistenciais na sua area de abrangencia. Com a orientagao do gestor da Polftica 

de Assistencia Social, o CRAS fara "o mapeamento e a organizagao da rede 

socioassistencial de protegao basica e promove a insergao das famflias nos servigos de 

Assistencia Social local. Promove tambem o encaminhamento da populagao local para 

as demais poHticas publicas e sociais". Dentro do CRAS vai funcionar o PAIF. 0 CRAS 

vai referenciar urn numero de famflias, trabalhando com orientagao e convfvio s6cio 

familiar e comunitario. 

Com relagao a Protegao Social Especial, o documento diz que: 

A protegao social especial e a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e 
indivfduos que se encontram em situagao de risco pessoal e social, par ocorrencia de abandono, 
maus tratos ffsicos e, ou, psfquicos, abuso sexual, usa de substancias psicoativas, cumprimento 
de medidas s6cio-educativas, situagao de rua, situagao de trabalho infantil, entre outras. 

Sao servigos que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas 
solugoes protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e 
processes que assegurem qualidade na atengao protetiva e efetividade na reinsergao almejada. 

Os servigos de protegao especial tem estreita interface com o sistema de garantia de 
direito exigindo, muitas vezes, uma gestao mais complexa e compartilhada com o Poder 
Judiciario, Ministerio Publico e outros 6rgaos e agoes do Executivo.(PNAS, 2004, p.37) 

Esta protegao se divide em duas, conforme a complexidade do servigo: 

- A Protegao Social Especial de media complexidade, que sao aqueles que 

oferecem atendimento as famflias e indivfduos que tiveram os seus direitos violados, 

mas que mantem vfnculos familiares e comunitarios. Neste sentido, requerem maior 
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estruturac;ao tecnico operacional, atenc;ao especializada e mais individualizada, e 

acompanhamento sistematico e monitorado. Tais como: 

Servigo de orientagao e apoio s6cio-familiar; 
Plantao Social; 
Abordagem de Rua; 
Cuidado no Domicilio; 
Servigo de Habilitagao e Reabilitagao na comunidade das pessoas com deficiencia; 
Medidas s6cio-educativas em meio-aberto (PSC - Prestagao de Servigos a 
Comunidade e LA- Liberdade Assistida). 
A protegao especial de media complexidade envolve tambem o Centro de Referencia 
Especializado da Assistencia Social, visando a orientagao e o convfvio s6cio-familiar e 
comunitario .. (PNAS, 2005, p. 38) 

- A Protec;ao Social Especial de alta complexidade: "sao aqueles que garantem 

protec;ao integral - moradia, alimentac;ao, higienizac;ao e trabalho protegido para 

famflias e indivfduos que se encontram sem referencia e, ou, em situac;ao de ameac;a, 

necessitando ser retirados de seu nucleo familiar e, ou, comunitario". Tais como: 

Atendimento Integral lnstitucional; 
Casa Lar; 
Republica; 
Casa de Passagem; 
Albergoe; 
Familia Substituta; 
Familia Acolhedora; 
Medidas s6cio-educativas restritivas e privativas de liberdade (Semi-liberdade, 
lnternagao provis6ria e sentenciada); 
Trabalho protegido.(PNAS, 2005, p. 38) 

2.2.7.2. Da Gestao da Polftica Nacional de Assistencia Social na Perspectiva do 
Sistema Onico de Assistencia Social - SUAS 

Neste item trata do Conceito e Base de Organizac;ao do Sistema Onico de 

Assistencia Social - SUAS diz que o mesmo "constitui-se na regulac;ao e organizac;ao 
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em todo o territ6rio nacional da rede de servigos socioassistenciais". 0 SUAS supoe 

que a gestao da polftica se da de forma compartilhada e co-financiada pelas tres 

esferas de governo, com a participagao da sociedade civil, permite uma "normatizagao 

dos padroes dos servigos, qualidade no atendimento, indicadores de avaliagao e 

resultado, nomenclatura dos servigos e da rede socioassistencial e, ainda, os eixos 

estruturantes e de sub-sistemas". 

No SUAS os servigos sao organizados tendo como referencia a vigilancia social, 

(a produgao e sistematizagao de informagoes das situagoes de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social; vigilancia sobre os padroes de servigos de Assistencia Social) a 

protegao social e a defesa social e institucional (para garantir aos seus usuaries o 

acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa). 

As bases de organizagao da gestao do SUAS sao: 

- a matricialidade s6cio-familiar, superando a focalizagao relacionada a situagoes 

de risco e a de segmentos. "( ... ) a centralidade da famflia e garantida a medida que na 

Assistencia Social, com base em indicadores das necessidades familiares, se 

desenvolva uma polftica de cunho universalista, que em conjunto com as transferencias 

de renda em patamares aceitaveis se desenvolva, prioritariamente, em redes 

socioassistenciais que suportem as tarefas cotidianas de cuidado e que valorizem a 

convivencia familiar e comunitaria";(PNAS, 2004, p. 42) 

- a descentralizagao polftico-administrativa, preceito registrado no artigo 6° da 

LOAS e a territorializagao. Neste aspecto o documento defende a necessidade de se 

"agregar ao conhecimento da realidade a dinamica demografica associada a dinamica 

socioterritorial em curso". Entende que a homogenizagao dos servios por segmentos, 
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existente ate entao, para a definigao de prioridades e insuficiente frente as demandas 

da realidade. E o que sei tern chamado de atender a necessidade e nao o necessitado. 

Ressalta ainda o documento a necessidade da intersetorialidade. A operacionalizagao 

da polltica nestas bases eo caminho indicado para superagao da pratica da Polftica de 

Assistencia Social. 

A partir daf a Polftica Nacional de Assistencia Social caracterizara os municfpios 

brasileiros de acordo com seu porte demografico associado aos indicadores 

socioterritoriais disponfveis a partir dos dados censitarios do lnstituto Brasileiro de 

Geografia e Estatfstica- IBGE. Para esse documento sera utilizada como referenda a 

definigao de municfpios como de pequeno, media e grande porte utilizado pelo IBGE 

agregando-se outras referencias de analise realizadas pelo Centro de Estudos das 

Desigualdades Socioterritoriais, bern como pelo Centro de Estudos da Metr6pole, 

ficando assim classificados: 

• Municfpios de pequeno porte 1 - aquele municipio cuja popula(fao chega a 20.000 habitantes 
(ate 5.000 famflias em media. Possuem forte presen9a de popula<faO em zona rural, 
correspondendo a 45% da popula<faO total. Na maioria das vezes, possuem como referenda 
municfpios de maior porte, pertencentes a mesma regiao ( ... ). Necessitam de uma rede 
simplificada e reduzida de servi9os de prote(fao social basica, ( ... ). Em geral, esses municfpios 
nao apresentam demanda significativa de prote(fao social especial, o que aponta para a 
necessidade de contarem com a referenda de servi9os dessa natureza na regiao, mediante 
presta9ao direta pela esfera estadual, organiza(fao de cons6rcios intermunicipais, ou presta9ao 
par municfpios de maior porte, com cofinanciamento das esferas estaduais e Federal. 
• Municfpios de pequeno porte 2 - aqueles cuja popula(fao varia de 20.001 a 50.000 habitantes 
(cerca de 5.000 a 10.000 famflias em media). Diferenciam-se dos pequeno porte 1 especialmente 
no que se refere a concentra(fao da popula<faO rural que corresponds a 30% da popula(fao total. 
Quanta as suas caracterfsticas relacionais mantem-se as mesmas dos municfpios pequenos 1. 
• Municfpios de media porte - aqueles cuja popula<fao esta entre 50.001 a 100.000 habitantes 

· (cerca de 10.000 a 25.000 famflias). Mesmo ainda precisando contar com a referencia de 
municfpios de grande porte para questoes de maior complexidade, ja possuem mais autonomia 
na estrutura9ao de sua economia, sediam algumas industrias de transforma(fao, alem de 
contarem com maior oferta de comercio e servi(fos. Esses municfpios necessitam de uma rede 
mais ampla de servi9os de Assistencia Social, particularmente na rede de prote(fao social basica. 
Quanta a prote(fao especial, a realidade de tais municfpios se assemelha a dos municfpios de 
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pequeno porte, no entanto, a probabilidade de ocorrerem demandas nessa area e maior, o que 
leva a se considerar a possibilidade de sediarem servic;os pr6prios dessa natureza ou de 
referencia regional, agregando municipios de pequeno porte no seu entorno. 
• Municipios de grande porte - aqueles cuja populac;ao e de 101.000 habitantes ate 900.000 
habitantes (cerca de 25.000 a 250.000 familias). Sao os mais complexes na sua estruturac;ao 
economica, p61os de regioes e sedes de servic;os mais especializados. Concentram mais 
oportunidades de emprego e oferecem maior numero de servic;os publicos, contendo tambem 
mais infra-estrutura. No entanto, apresentam grande demanda por servic;os das varias areas de 
politicas publicas. Em razao dessas caracteristicas, a rede socioassistencial deve ser mais 
complexa e diversificada, envolvendo servic;os de protec;ao social basica, bem como uma ampla 
rede de protec;ao especial (nos niveis de mediae alta complexidade). 
• Metr6poles - entende-se par metr6pole os municipios com mais de 900.000 habitantes 
(atingindo uma media superior a 250.000 familias cada). Para alem das caracteristicas dos 
grandes municipios, as metr6poles apresentam o agravante dos chamados territ6rios de fronteira, 
que significam zonas de limites que configuram a regiao metropolitana e normalmente com forte 
ausencia de servic;os do Estado.(PNAS, 2004, p. 45-46) 

A partir desta o Sistema Unico de Assistencia Social, identifica as ac;oes de 

protec;ao basica e de protec;ao social especial, de media e alta complexidade, que 

devem ser estruturadas pelos municfpios brasileiros, bern como pela esfera estadual, 

par prestac;ao direta como referenda regional ou pelo assessoramento tecnico e 

financeiro na constituic;ao de cons6rcios intermunicipais. 

Na proposta do SUAS, as entidades prestadoras de Assistencia Social integram 

o Sistema Unico de Assistencia Social, nao s6 como prestadoras complementares de 

servic;os socioassistenciais, mas como co-gestoras atraves dos conselhos de 

Assistencia Social e co-responsaveis na luta pela garantia dos direitos sociais em 

garantir direitos dos usuaries da Assistencia Social. Portanto, e condic;ao fundamental a 

reciprocidade das ac;oes da rede de protec;ao social basica e especial, consensando o 

estabelecimento de fluxo, referencia e retaguarda entre as modalidades e as 

complexidades de atendimento, bern como a definic;ao de portas de entrada para o 

sistema. Assim, a nova relac;ao publico e privado deve ser regulada, tendo em vista a 
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defini<;ao dos servi<;os de prote<;ao basica e especial, a qualidade e o custo dos 

servi<;os. 

0 documento afirma que diante dos problemas sociais o Estado, nas tn3s 

esferas, deve assumir com primazia a responsabilidade na condu<;ao da polftica. 

"Somente o Estado dispoe de mecanismos fortemente estruturados para coordenar 

a<;oes capazes de catalizar atores em torno de propostas abrangentes, que nao percam 

de vista a universaliza<;ao das polfticas, combinada com a garantia da equidade". A 

sociedade civil cabe ser parceira, agir de forma complementar, bern como exercer o 

controle social. 

0 documento propoe a forma<;ao de redes, evitando o isolamento, a 

sobreposi<;ao, o paralelismo das a<;oes, alem da dispersao de recursos humanos, 

materiais e financeiros. 

"0 financiamento da Seguridade Social esta previsto no art. 195, da Constitui<;ao 

Federal de 1988, instituindo que, atraves de or<;amento proprio, as fontes de custeio 

das polfticas que compoem o tripe devem ser financiadas por toda a sociedade, 

mediante recursos provenientes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal dos 

Municfpios e das contribui<;oes sociais". (PNAS, 2004, p. 48) 

No Sistema Descentralizado e Participativo da Assistencia Social, a instancia de 

financiamento e representada pelos Fundos de Assistencia Social nas tres esferas de 

governo. No ambito federal, o pagamento dos beneffcios se e feito diretamente aos 

destinatarios, e o recurso destinado a rede socioassistencial e repassado fundo a 

fundo. 
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A nova sistematica de financiamento preve o repasse automatico de recursos 

fundo a fundo, sendo que os valores estabelecidos por pisos de atem;ao, sao 

identificados em fungao dos nlveis de complexidade. Ja os repasses de recursos para o 

financiamento de projetos e programas, obedecerao a criterios de partilha e 

elegibilidade de municlpios, regioes e/ou estados, pactuados nas comissoes 

intergestoras e deliberados nos conselhos de Assistencia Social. 

0 co-financiamento da rede deve se dar com a previsao de recursos das tres 

esferas de governo e ter como base os diagn6sticos socioterritoriais apontados pelo 

Sistema Nacional de lnformagoes de Assistencia Social. 

0 documento lembra que, tradicionalmente, o financiamento da Polltica de 

Assistencia Social foi marcado por praticas centralizadas, baseado numa "serie hist6rica 

engessada e perpetuada com o passar dos anos". Co menta que este modelo "nao 

tomenta a capacidade criativa destas das esferas e nem permite que sejam propostas 

agoes complementares para a aplicagao dos recursos publicos repassados". Ressalta 

tambem o pagamento dos servigos baseados em valores per capita, que tern como 

base para a distribuigao de recursos no numero de atendidos e nao a necessidade da 

populagao. Analisa tambem o financiamento tradicional de agoes atraves das emendas 

parlamentares, sem articulagao com o conjunto das instancias do sistema. 

Recordando algumas deliberagoes da IV Conferencia Nacional de Assistencia 

Social e bandeiras de lutas dos 10 anos da LOAS (no momenta de aprovagao da 

Polltica Nacional) o documento define que nova sistematica de financiamento deve ser 

institulda a partir da Norma Operacional Basica que devera ser elaborada. 
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Esse movimento deve extrapolar a tradicional fixagao de valores per capita, passando-se a 
definigao de urn modelo de financiamento que atenda ao desenho ora proposto para a Politica 
Nacional, primando pelo co-financiamento construfdo a partir do pacta federativo, baseado em 
pisos de atengao. Tais pisos devem assim ser identificados em fungao dos nfveis de 
complexidade, atentando para a particularidade dos servigos de media e alta complexidade, as 
quais deve ser substitufda progressivamente pela identificagao do atendimento das necessidades 
das famflias e indivfduos, frente aos direitos afirmados pela Assistencia Sociai.(PNAS, 2004, 
p.50) 

A Polftica Nacional de Assistencia Social preve tambem a viabiliza9ao de 

protocolos com as polfticas de educa9ao e saude, para viabilizar a transi9ao do 

financiamento dos servi9os que atualmente sao assumidos pela Polftica de Assistencia 

Social. Registra a necessidade da defini9ao de responsabilidades na oferta de servi9os 

voltados a esta polftica pelas "organiza96es que contam com financiamento indireto 

mediante isen96es oportunizadas pelo Certificado de Entidades Beneficentes de 

Assistencia Social - CEBAS. Esses servi9os devem estar integrados a rede 

socioassistencial e devem atuar de maneira coerente com o que se propoe na Polftica 

de Assistencia Social e suas regula96es. 

No item Controle Social o documento retoma a concep9ao deste tema na 

Constitui9ao Federal de 1988, os espa9os do exercfcio do controle social, como os 

conselhos e as conferencias, retomando as suas atribui96es, forma de composi9ao. 

Registra a organiza9ao dos gestores, a nfvel municipal e estadual, com a discussao dos 

temas relevantes para a polftica, se constituindo em espa9os de amplia9ao do debate. 

Da mesma forma, as comissoes intergestoras Tri e Bipartite como espa9os de 

pactua9ao da gestao compartilhada e democratizam o Estado. 
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0 documento registra que o segmento dos usuarios tern demonstrado baixo nfvel 

de atuac;ao propositiva na sociedade, e pouco participou das conquistas da Constituic;ao 

enquanto sujeitos de direitos. 

Aponta para a "necessidade de urn amplo processo de formac;ao, capacitac;ao, 

investimentos ffsicos, financeiros, operacionais e politicos, que envolva esses atores da 

Polftica de Assistencia Social. Desta forma urn dos grandes desafios da construc;ao 

dessa polftica e a criac;ao de mecanismos que venham garantir a participac;ao dos 

usuarios nos conselhos e f6runs enquanto sujeitos nao mais sub-representados. 

Propoe a "criac;ao de ouvidorias atraves das quais o direito possa em primeira instancia, 

se tornar reclamavel para os cidadaos brasileiros". 

Aponta tambem a dificuldade de conhecimento do perfil do servidor da 

assistencia social, o surgimento permanents de novas "ocupac;oes/func;oes" e a 

consequents necessidade de serem definidas e estruturadas na perspectiva de 

qualificar a intervenc;ao social dos trabalhadores. 

"Considerando que a assistencia social e uma polftica que tern seu campo 

proprio de atuac;ao e que se realiza em estreita relac;ao com outras polfticas, uma 

polftica de recursos humanos deve pautar-se por reconhecer a natureza e 

especificidade do trabalhador, mas, tambem, o conteudo intersetorial de sua atuac;ao". 

Indica a necessidade de a pratica profissional estar em consonancia com os avanc;os 

da legislac;ao na area da Assistencia Social, "superando a atuac;ao na vertente de 

viabilizadores de program as para a de viabilizadores de direitos". (PNAS 2004, citando 

COUTO, 1999). Para tanto, indica a necessidade do conhecimento profunda, por parte 

dos trabalhadores, da legislac;ao pertinente. 



61 

Lembrando o "enxugamento da maquina estatal que precarizou seus recursos 

humanos, financeiros, ffsicos e materiais, fragilizando a polftica" propoe a criagao de urn 

plano de carreira. Para finalizar este item, aponta para a necessidade de uma Norma 

Operacional Basica de recursos humanos. 

A Polftica Nacional em questao propoe a implantagao de uma polftica de 

informagao, monitoramento e avaliagao, baseada em sistemas de informagao, que 

servirao como bases e resultado do Sistema Unicode Assistencia Social, bern como a 

integragao das bases de dados ja existentes nas tres esferas de governo. 

Desta forma, gerar uma nova, criativa e transformadora utilizac;ao da tecnologia da informac;ao 
para aperfeic;oar a polftica de assistencia social no pafs, que resulte em uma produc;ao de 
informac;oes e conhecimento para os gestores, conselheiros, usuarios, trabalhadores e entidades, 
que garanta novas espac;os e patamares para a realizac;ao do controle social, nfveis de eficiencia 
e qualidade mensuraveis, atraves de indicadores, e que incida em um real avanc;o da polftica de 
assistencia social para a populac;ao usuaria e o produto esperado com o novo ideario a ser 
inaugurado neste campo especffico. (PNAS, 2004, p. 57-58) 

2.2.8. Norma Operacional Basica da Assistencia Social NOB SUAS 

As mudangas trazidas pela nova Polftica Nacional de Assistencia Social 

requerem uma nova NOB, que em julho de 2005 foi aprovada pelo CNAS, pela 

Resolugao 130, de 15 de julho de 2005. A NOB/SUAS, "consagra os eixos estruturantes 

para a realizagao do pacta a ser efetivado entre os tres entes federados e as instancias 

de articulagao, pactuagao e deliberagao, visando a implementagao e consolidagao do 

SUAS no Brasil". (NOB 2005). Esta NOB traga "condicionalidades e condic;oes para que 

estados, Distrito Federal e municipios contem com o co-financiamento federal na 

assistencia social, bern como em relagao aos mecanismos de transferencia de 
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recursos, aos criterios de partilha e de transferencia desses recursos a serem adotados 

pel as tres esferas de governo". 

Esta NOB definiu as competencias e responsabilidades dos entes federados, 

quatro tipos de gestao - dos Municfpios, do Distrito Federal, dos Estados e da Uniao, 

estabeleceu tambem nfveis de gestao de cada uma dessas esferas; as instancias que 

compoem o processo de gestao e controle dessa polftica; os instrumentos de gestao (o 

Plano de Assistencia Social, o on;amento da Assistencia Social, a gestao da 

informac;ao, monitoramento e avaliac;ao e o Relat6rio Anual de Gestao ). 

"Urn dos objetivos desta NOB/SUAS e transformar a polftica de Assistencia 

Social em uma polftica realmente federativa, par meio da cooperac;ao efetiva entre 

Uniao, Estados, Municfpios e Distrito Federal". (NOB/SUAS, 2005) 

0 presente documento justifica a existencia da Norma Operacional Basica do 

SUAS, indicando que a IV Conferencia Nacional de Assistencia Social, deliberou pela 

sua implantac;ao; lembra que "0 carater desse regime foi atribufdo pela Constituic;ao 

Federal, art. 204, inciso I"; observa que a Lei Organica de Assistencia Social - LOAS 

iniciou o "processo de construc;ao da gestao publica e participativa da Assistencia 

Social"; e lembra tambem que Polftica Nacional da Assistencia Sociai/SUAS, 

concretizada em setembro de 2004, tras as diretrizes deste sistema. Este processo 

resultou na Norma Operacional que estabelece as bases de realizac;ao do SUAS, 

especialmente no que tange as condicionalidades e condic;oes para que estados, 

Distrito Federal e municfpios contem com o co-financiamento federal na Assistencia 

Social, bern como em relac;ao aos mecanismos de transferencia de recursos, aos 
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criterios de partilha e de transferencia desses recursos a serem adotados pelas tres 

esferas de governo. 

Este documento tern urn can~ter disciplinador da gestao publica da Polftica de 

Assistencia Social no territ6rio brasileiro, ja que representa urn pacto entre as esferas 

de governo, para garantir "a unidade de concepgao e de ambito da polftica de 

Assistencia Social em todo territ6rio nacional". 0 documento representa tambem "a 

primazia e a precedencia da regulagao estatal sobre essa atividade publica, cuja 

dinamica democratica sob controle social preve a participagao da populagao e da 

sociedade na formulagao e controle das agoes e o comando unico das agoes em cada 

esfera de governo. (NOB2005)" 

0 documento determina tambem o carater do SUAS, como urn "sistema publico 

nao-contributivo, descentralizado e participative que tern por fungao a gestao do 

conteudo especffico da Assistencia Social no campo da protegao social brasileira". 

Na sequencia, o documento apresenta como eixos estruturantes da gestao do 

SUAS: 

a. precedencia da gestao publica da polftica; 
b. alcance de direitos socioassistenciais pelos usuaries; 
c. matricialidade sociofamiliar; 
d. territorializagao 
e. descentralizagao polftico-administrativa; 
f. financiamento partilhado entre as entes federados; 
g. fortalecimento da relagao democratica entre estado e sociedade civil; 
h. valorizagao da presenga do controle social; 
i. participagao popular/cidadao usuario; 
j. qualificagao de recursos humanos; 
k. informagao, monitoramento, avaliagao e sistematizagao de resultados. (NOB, 2005, p. 87) 

Indica tambem como princfpios organizativos do SUAS: 
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- a universalidade do sistema, que se da via definigao de nfveis de cobertura de 

beneffcios, servigos, programas, projetos e agoes de Assistencia Social de forma 

partilhada entre as esferas de governo, em rede hierarquizada e territorializada; a 

garantia de acesso aos direitos socioassistenciais; articulagao com as demais polfticas 

sociais e economicas, buscando a cobertura no atendimento, contando com a parceria 

de organizagoes e entidades de Assistencia Social; 

- a descentralizagao polftico-administrativa com definigao de competencias e 

comando (mica das agoes; 

- sistema que tenha como referencia normas operacionais basicas; 

- organizado par processo de planejamento via elaboragao de pianos municipais, 

estaduais e federal de Assistencia Social, que detalhem a aplicagao da PNAS/2004 no 

ambito respective de atuagao, e aprovados pelos respectivos Conselhos de Assistencia 

Social; 

- criagao de espagos para acolhida de manifestagao de interesses dos usuaries, 

com a preservagao de seus direitos e utilizagao de procedimentos quando da de 

violagao aos direitos socioassistenciais pela rede de servigos; 

- fiscalizagao e controls da qualidade dos servigos e das autorizagoes de 

funcionamento de organizagoes e de servigos socioassistenciais; 

- financiamento da polftica de Assistencia Social atraves do Orgamento Publico, 

organizado de forma participativa, com provimento da manutengao da rede 

socioassistencial a partir do calculo dos custos dos servigos socioassistenciais par 

elemento de despesa, visando manter padrao de qualidade e quantidade; transparencia 
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de prestac;ao de contas; mecanismos de transferencia direta do fundo; principia de 

relac;ao entre entes federativos, e clara definic;ao de fontes de financiamento; 

- previsao de relac;oes interinstitucionais, intersecretariais, intermunicipais; 

- sistema democratico e participative de gestao e de controle social atraves; 

- sistema de gestao de pessoas atraves da capacitac;ao de gestores e dos 

agentes operadores das ac;oes de Assistencia Social; 

- articulac;ao interinstitucional com os demais sistemas de defesa de direitos 

humanos; 

- articulac;ao intersetorial de competencias e ac;oes entre o SUAS e o Sistema 

Unicode Saude- SUS, o Sistema Nacional de Previdencia Social, o Sistema Nacional 

e Estadual de Justic;a e o Sistema Educacional. 

2.2.8.1. Das Fungoes da Polftica de Assistencia Social para Extensao da Protec;ao 

Social Brasileira 

Neste item o documento afirma que a Assistencia Social no Brasil e capaz de 

expandir a agenda dos direitos sociais, 

se ocupa das vitimizagoes, fragilidades, contingencias, vulnerabilidades e riscos que o cidadao, a 
cidada e suas famflias enfrentam na trajet6ria de seu ciclo de vida, por decorrencia de imposigoes 
sociais, economicas, poHticas e de ofensas a dignidade humana. A protegao social de Assistencia 
Social, em suas agoes, produz aquisigoes materiais, sociais, socioeducativas ao cidadao e cidada 
e suas famflias para suprir suas necessidades de reprodugao social de vida individual e familiar; 
desenvolver suas capacidades e talentos para a convivencia social, protagonismo e 
autonomia.(NOB, 2005, p. 89) 
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Lembra que "de acordo com a PNAS/2004, sao fun<foes da Assistencia Social: a 

prote(fao social hierarquizada entre prote(fao basica e prote(fao especial; a vigilancia 

social; e a defesa dos direitos socioassistenciais" e a partir daqui o documento trata de 

cada urn desses conceitos, que nao vamos tratar aqui, ja que tern bastante fundamento 

na PoHtica Nacional de Assistencia Social 2004, e sao temas ja tratados anteriormente 

naquele documento. 

Na continuidade a NOB 2005 define Rede Socioassistencial como "urn conjunto 

integrado de a(foes de iniciativa publica e da sociedade, que ofertam e operam 

beneficios, servi(fos, programas e projetos, o que supoe a articula(fao entre todas estas 

unidades de provisao de prote(fao social, sob a hierarquia de basica e especial e ainda 

par niveis de complexidade". 

Lembrando a PNAS/2004 e a LOAS, o documento define Servi<fOS, Programas, 

Projetos, Beneficios (de Presta(fao Continuada e Eventuais) e Transferencia de Renda. 

Lembra que os projetos integram o nivel de prote(fao social basica, podendo, contudo, 

voltar-se ainda as familias e pessoas em situa<fao de risco, publico-alva da prote(fao 

social especial; que o Beneficia de Presta(fao Continuada esta previsto na LOAS e no 

Estatuto do ldoso e compoe o nivel de prote(fao social basica, sendo seu repasse 

efetuado diretamente ao Beneficiario, define a Transferencia de Renda, como: 

"programas que visam o repasse direto de recursos dos fundos de Assistencia Social 

aos beneficiaries, como forma de acesso a renda, visando o combate a fame, a pobreza 

e outras formas de priva(fao de direitos, que levem a situa<fao de vulnerabilidade social, 

criando possibilidades para a emancipa(fao, o exercicio da autonomia das familias e 

individuos atendidos eo desenvolvimento local". (NOB, 2005, p. 94) 
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Ap6s definir rede, determina parametres a partir dos quais a rede 

socioassistencial se organizara: 

a) oferta, de rnaneira integrada, 

b) carater publico de co-responsabilidade e complementariedade entre as ac;oes; 

c) hierarquizac;ao da rede pela complexidade dos servic;os e abrangencia 

territorial de sua capacidade em face da demanda; 

d) definic;ao de porta de entrada unificada dos servic;os para a rede de protec;ao 

social basica, atraves das unidades de referencia e para a rede de protec;ao social 

especial por centrais de acolhimento e controle de vagas; 

e) territorializac;ao da rede de Assistencia Social; 

f) carater continuo e sistematico; 

g) unificac;ao, em todo o territ6rio nacional de nomenclatura, conteudo, padrao de 

funcionamento, indicadores de resultados de rede de servic;os, estrategias e medidas 

de prevenc;ao quanta a presenc;a ou ao agravamento e superac;ao de vitimizac;oes, 

riscos e vulnerabilidades sociais. 

Dando continuidade ao estabelecido pela PNAS 2004, a presente NOB reafirma 

que a protec;ao social basica tern por referencia o servic;o de acompanhamento de 

grupos territoriais, neste documento delimita que de ate 5.000 famllias sob situac;ao de 

vulnerabilidade, em nucleos com ate 20.000 habitantes. 

Retoma o estabelecido na Polftica Nacional, reforc;ando que a protec;ao social 

basica oferta atenc;ao a familia referenciada, buscando o fortalecimento do convlvio 

familiar, o desenvolvimento da qualidade de vida da familia na comunidade e no 

territ6rio onde vive. 
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0 documento considera "familia referenciada" aquela que vive em areas 

caracterizadas como de vulnerabilidade, definidas a partir de indicadores estabelecidos 

por 6rgao federal, pactuados e deliberados." Determina que a protegao social basica 

deve gradualmente buscar a cobertura de famflias em maior vulnerabilidade, ate 

alcangar a todos os que dela necessitarem, em territ6rios com caracterfsticas de 

vulnerabilidade social. Prescreve tambem que "a unidade de medida ''famflia 

referenciada" tambem sera adotada para atender em situagoes isoladas e eventuais 

relativas a famflias que nao estejam em agregados territoriais atendidas em carater 

permanente, mas que demandam do ente publico protegao social". Deve alcangar as 

famflias de beneficiarios do Beneffcio de Prestagao Continuada e outras formas de 

transferencia de renda para atender situagoes de risco. 

Esta NOB SUAS determina que a protegao social basica sera operada por 

intermedio de: 

a) Centres de Referencia de Assistencia Social (CRAS), territorializados de acordo com o porte 
do municipio; 
b) rede de servigos socioeducativos direcionados para grupos geracionais, intergeracionais, 
grupos de interesse, entre outros; 
c) beneffcios eventuais; 
d) beneffcios de Prestagao Continuada; 
e) servigos e projetos de capacitagao e insergao produtiva. (NOB, 2005, p. 95-96) 

0 documento relaciona as situagoes de risco ou violagoes de direitos para as 

quais a protegao social especial oferece sua atengao: 

a) criangas e adolescentes em situagao de trabalho; 
b) adolescentes em medida socioeducativa; 
c) criangas e adolescentes em situagao de abuso e/ou exploragao sexual; 
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d) criangas, adolescentes, pessoas com deficiencia, idosos, migrantes, usuaries de substancias 
psicoativas e outros indivfduos em situagao de abandono; 
e) famflias com presenga de formas de negligencia, maus tratos e violencia.NOB, 2005, p. 96) 

A prote9ao social especial opera por meio da oferta de: 

a) rede de servigos de atendimento domiciliar, albergues, abrigos, moradias provis6rias para 
adultos e idosos, garantindo a convivencia familiar e comunitaria; 
b) rede de servigos de acolhida para criangas e adolescentes com republicas, casas de acolhida, 
abrigos e famflia acolhedora; 
c) servigos especiais de referencia para pessoas com deficiencia, abandono, vftimas de 
negligencia, abusos e formas de violencia; 
d) agoes de apoio a situagoes de riscos circunstanciais, em decorrencia de calamidades publicas 
e emergencias.(NOB, 2005, p. 96) 

A a9ao da rede socioassistencial de prote9ao basica e especial e realizada 

diretamente por organiza96es governamentais ou mediante convenios, ajustes ou 

parcerias com organiza96es e entidades de Assistencia Social. 

A rela9ao entre as entidades de Assistencia Social e o SUAS se da atraves do 

vinculo SUAS, que regula a condi9ao de parceiro da politica publica de Assistencia 

Social. Esse vinculo acontece a partir da aceita9ao da entidade pelo 6rgao gestor, da 

identifica9ao de suas a96es nos nfveis de complexidade, definidos pela PNAS/2004 e 

da possibilidade da inclusao na rede hierarquizada e complementar. Esta entidade 

devera estar inscrita no respectivo conselho de Assistencia Social. 

Busca-se com esta NOB/SUAS a coopera9ao efetiva entre Uniao, Estados, 

Municfpios e Distrito Federal, o que implica em transformar a polftica de Assistencia 

Social em uma polftica realmente federativa, o que requer o aperfei9oamento de 

instrumentos legais e institucionais de coopera9ao intergovernamental. Esta a9ao 

constitui-se em uma estrategia para a maximiza9ao de recursos publicos, que considera 
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as diferentes capacidades gerenciais e fiscais dos entes da federac;ao, as 

desigualdades regionais e "a natureza cada vez mais complexa dos problemas 

urbanos, ambientais e de desenvolvimento economico territorial, que exigem soluc;oes 

intersetoriais e intergovernamentais." 

A partir deste ponte, a NOB SUAS ira tratar dos tipos e nfveis de gestae do 

SUAS. Este assunto sera tratado no item 2.3, par trazer urn assunto que diz respeito 

diretamente ao papel de cada ente da federac;ao no Sistema Unico de Assistencia 

Social. Da mesma forma, o proximo assunto tratado pela NOB SUAS, que sao os 

instrumentos de gestae, o Plano, o orc;amento da Assistencia Social, o Relat6rio Anual 

de Gestae, o monitoramento e a avaliac;ao, serao tratados, nos termos desta NOB, nos 

itens 2.4 Os lnstrumentos de Gestae; 4.2 Analise dos Pianos Municipais de Assistencia 

Social e 4.3 Analise dos Relat6rios de Gestae. 

Esta NOB tambem trata como instrumento de gestae a Gestae da lnformac;ao, 

dizendo que ela "Opera a gestae dos dados e dos fluxes de informac;ao do SUAS com 

definic;ao de estrategias referentes a produc;ao, armazenamento, organizac;ao, 

classificac;ao e disseminac;ao de dado, par meio de componentes de tecnologia de 

informac;ao, obedecendo padrao nacional e eletronico". (NOB, 2005, p. 120) 

Este documento define instancia de Articulac;ao, como sendo "espac;os de 

participac;ao aberta, com func;ao propositiva no nfvel federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal, podendo ser institufdos regionalmente. Sao constitufdos par 

organizac;oes governamentais e nao-governamentais, com a finalidade de articular, 

entre outros: conselhos; uniao de conselhos; f6runs estaduais, regionais ou municipais 

e associac;oes comunitarias". (NOB 2005, p. 123) 
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Conceitua pactuagao na gestae da Assistencia Social, como sendo "as 

negociagoes estabelecidas com a anuencia das esferas de governo envolvidas, no que 

tange a operacionalizagao da polftica, nao pressupondo processo de votagao nem tao

pouco de deliberagao. Sao possfveis na medida em que haja concordancia de todos os 

entes envolvidos, sendo formalizadas por meio de publicagao da pactuagao e 

submetidas as instancias de deliberagao. As instancias de negociagao e pactuagao de 

aspectos operacionais da gestae do sistema descentralizado e participative da 

Assistencia Social sao as Comissoes lntergestores Bipartite (CIB) e a Comissao 

lntergestores Tripartite (CIT). Essas instancias sao organizadas em ambito federal (CIT) 

e estadual (CIB), com a finalidade de assegurar a negociagao e o acordo entre os 

gestores envolvidos, no sentido de tornar efetiva a descentralizagao da polftica publica 

de Assistencia Social e o comando unico em cada esfera de governo, desde que nao 

firam as atribuigoes especfficas dos conselhos, estabelecidas nas respectivas leis de 

criagao e regimentos internes. 

As instancias de deliberagao sao os Conselhos nos tres nfveis de governo. Pelo 

fato destas orientagoes da NOB serem assunto bastante tratado nos itens a seguir, nao 

sera tratado a qui. 

Com relagao ao item financiamento, parte do conteudo da NOB sera tratado 

quando da discussao sabre os Pianos Municipais e os Relat6rios de Gestae. Com 

relagao a criterios de transferencia. A NOB cria Pisos de Protegao do SUAS, 

disciplinando que a transferencia dos recursos fundo-a-fundo somente sera viabilizada 

quando o municipio, e o estado mantiverem sua adesao ao SUAS, cumprindo as 
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exigencias pactuadas. Essa transferencia respeitara os nfveis de gestae e as condi<;oes 

e os mecanismos tratados nesta Norma. 

Como forma de operar a transferencia dos recursos para co-financiamento 

federal em rela<;ao aos servi<;os de Assistencia Social, passam a ser adotados os Pisos 

de Prote<;ao Social, conforme nfvel de complexidade, de acordo como preconizado na 

PNAS/2004. Ficam estabelecidos os seguintes pisos: piso basico fixo, piso basico de 

transi<;ao, piso basico variavel, piso de transi<;ao de media complexidade, piso fixo da 

media complexidade, pisos de prote<;ao social especial de alta complexidade I e II, 

como criteria para as transferencias desses recursos. 

Os recursos do co-financiamento para o PETI nao serao repassados em forma 

de piso. Considerando a amplitude do pacta internacional em torno das situa<;oes de 

trabalho infantil, o co-financiamento das iniciativas relacionadas a sua erradica<;ao 

seguira regras especfficas. 

Em dezembro de 2006 e aprovada pelo CNAS a Resolu<;ao n° 269, de 13 de 

dezembro de 2006 e publicada no Diario Oficial da Uniao de 26 de janeiro de 2007, a 

Norma Operacional Basica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS. Este 

documento foi pouco divulgado ate o momenta no Estado do Parana. Desta forma, 

foram trazidas algumas de suas orienta<;oes para este trabalho na medida em que 

foram necessarias para analisar os instrumentos de gestae utilizados para a pesquisa. 

lsto se justifica, par serem estes documentos, juntamente com a PNAS 2004 que 

orientam a gestae da Polltica de Assistencia Social. 
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A estrutura de poder politico e economico brasileiro e marcado historicamente 

pela exclusao. 

Neste contexte, pensar as polfticas sociais para alem do horizonte da mera estrategia de 
acomodac;:ao de conflitos, requer referencia-la no processo de disputa polftica pelo excedente 
economico real pelas massas historicamente expropriadas de maneira a que ela nao possibilite 
somente reduzir as manifestac;:oes mais agudas da pobreza, atraves da ampliac;:ao dos servic;:os 
sociais basicos e do seu acesso, mas, sobretudo, permitir que "a polftica social torne-se urn 
instrumento de transformac;:ao social que mobiliza e organiza as massa a partir de seus 
interesses mais fortes. (PAIVA, 2006, p. 7 citando OURIQUES, 2005 p.). 

A analise realizada neste capftulo mostra que nao existia ate a CF/88 e sua 

regulamentagao pela LOAS em 1993, uma diregao legal que orientasse a Assistencia 

Social para uma estrategia diferente daquela de "acomodagao dos conflitos". Porem, 

esta mesma revisao pode nos mostrar que o pafs esta amparado par uma legislagao 

que indica possibilidades de avango no campo dos direitos sociais. 

2.3. PRINCIPAlS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

0 momenta constituinte par que passou o pafs na decada de 80, saindo de urn 

perfodo de ditadura militar, provoca profundas transformagoes no que diz respeito a 

relagao do Estado brasileiro entre as respectivas esferas de governo. A 

redemocratizagao, tema em pauta nos artigos da CF de 88, traz para a Assistencia 

Social orientagoes como a descentralizagao polftica administrativa e a participagao da 

populagao em todos os nfveis de governo, expressas nos incises I e II do artigo 204 da 

Constituigao Cidada, citado no Capftulo 2. 
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Alguns fatores tiveram influencia no processo de estabelecimento dessas 

diretrizes, para alem da democratizagao do Estado, como nos lembra Aguiar, citando 

SPOSATI (1990), entre eles a crise fiscal do governo federal, como consequencia da 

reform a fiscal realizada pel a Constituigao de 1988. 

Na decada de 80, a descentraliza~ao do Estado aparece como ex1genc1a praticamente 
compuls6ria. Esta exigencia advem, de um lado, como forma de superar a chamada crise fiscal 
que se instalou no interior da gestao do Estado e, de outro, do avango democratico da sociedade 
brasileira que pas em questao a forma de governo autoritario e centralizador. (AGUIAR citando 
SPOSATI, 1990). 

Os anos sucessivos de ditadura militar par que passou o Brasil resultaram num 

processo de centralizagao das ag6es federais, e de perda de autonomia dos estados e 

municfpios. 0 Estado se agigantou. A extensao territorial brasileira dificulta a agao da 

uniao, de forma direta, nos mais diferentes pontos do pafs. 

A descentralizagao polftica era proposta como possibilidade de fortalecimento do 

poder e de autonomia dos representantes locais (governadores e prefeitos), sujeitos 

que estavam ao casufsmo e ao clientelismo do governo central. 

lsto imp6e a necessaria divisao coordenada de papeis entre as esferas de 

governo. 

Ao contrario dos modelos abstratos e homogeneos de respostas, a descentralizagao abre a 
necessidade de heterogeneidade, o que exige a construgao de novas formas de obter a unidade. 
A diferenciagao social no Brasil exige a construgao de padr6es alternatives e nao de um padrao 
ideal homogeneo ( ... ) A descentralizagao constitui igualmente uma excelente formula de 
organizac;ao da agao do Estado. (AGUIAR citando SPOSATI, 1990). 

FELICfSSIMO, citando CORAGGIO tras argumentos concretos que caracterizam 

a descentralizagao: 
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Segundo ele, o argumento mais enfatico parte de uma situagao caracterizada como de excessiva 
centralidade do Estado em relagao a sociedade: de urn lado, em termos reais de acumulagao de 
recursos economicos, fungoes administrativas e poder social (coercitivo ou regulador) e, de outro, 
pelas expectativas compartilhadas a respeito de sua capacidade de resolver os mais diversos 
problemas sociais, desde que haja "vontade politica" para isso. (FELICISSIMO, 1994, p. 47). 

Tras assim a nova legislagao a criagao e a difusao de urn conjunto de iniciativas 

de descentralizagao do Estado, revalorizando o papel dos governos estaduais e 

municipais. 

Muitas manifestagoes contrarias ao centralismo e a burocratizagao vao ser 

encontradas, o que possibilitou a busca de novas alternativas de polftica publica, bern 

como diversas concepgoes sobre o tema: 

A concepgao de urn modelo descentralizado de Administragao Publica parte, em geral, da 
premissa de que e desejavel maior proximidade entre o locus do problema e seus instrumentos 
de resolugao, por permitir maior sensibilidade do administrador para a real natureza do problema 
a ser enfrentado e maior eficiencia operacional decorrente tanto da administragao dos custos 
indiretos quanta do uso de materiais locais, alem de facilitar urn controle substantive, pelos 
usuarios/beneficiarios, dos servigos a serem prestados, obras a serem construfdas ou 
equipamentos a serem adquiridos. (FELICISSIMO, 1994 p. 47) 

A Assistencia Social no Brasil sempre foi marcada por agoes pontuais, 

orientadas, no maximo, por definigao de estrategias por esfera de governo, podendo-se 

falar de agoes federais, agoes estaduais e agoes municipais. Eram esforgos 

independentes, que nao se conversavam entre si, ou, quando da possibilidade de 

dialogo, este se traduzia na busca de firmatura de convenios para financiamento federal 

ou estadual, nao pela negociagao na formulagao da Politica de Assistencia Social. Esta 

situagao teve como conseqOencia a utilizagao descoordenada dos recursos 
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or~amentarios. Pode-se afirmar que existiu sempre uma predominancia na orienta~ao 

para a estrutura~ao dos servi~os. 

Muito embora o marco hist6rico importante para o campo da assistencia social seja a criagao do 
Conselho Nacional de Servi<,;:o Social, em 1/7/1938, pelo Decreta-Lei n° 525, a expressao maxima 
da assistencia social no Brasil foi a Legiao Brasileira de Assistencia Social - LBA. Reconhecida 
como 6rgao de colaboragao com o Estado em 1942, teve sua origem na mobilizagao do trabalho 
civil, feminine e de elite, para presta<,;:ao de servi<,;:os assistenciais as famflias dos convocados 
para a guerra, em apoio ao esfor<,;:o nacional representado pela entrada do Brasil na II Guerra 
Mundial. 
Com o final da guerra, os estatutos da LBA foram reformulados para centrar seu foco na defesa 
da maternidade e da infancia. Estatutariamente, a presidencia da instituigao foi destinada as 
Primeiras Damas do pais ( ... ) Encarregada de implantar e executar a politica nacional de 
assistencia social, bem como de orientar, coordenar e supervisionar outras entidades executoras 
.dessa politica foi incorporada ao Ministerio da Previdencia e Assistencia Social (MPAS) e 
subordinada a Secreta ria da Assistencia Social - SAS em 1.97 4. Em 1977 passou a integrar o 
Sistema Nacional de Previdencia e Assistencia Social- Sinpas, quando de sua criagao ( ... )Com 
a reforma administrativa do governo Collar, a FLBA passou a compor o Ministerio da A<,;:ao Social, 
que depois deu origem ao Ministerio do Bem-Estar Social, no governo ltamar Franco, sendo 
extinta, junto como Ministerio, em 1/1/95, ja no governo Fernando Henrique ( ... )aLBA mantinha 
convenios com entidades publicas e privadas para execu<,;:ao indireta dos programas 
institucionais. Em 1986 foram assinados 9.692 convenios. (AGUIAR). 

Outro exemplo de estrutura centralizada do poder central na experiencia 

brasileira foi a Funda~ao Nacional de Bern Estar do Menor - Funabem, criada em 

dezembro de 1964, vinculada ao Ministerio da Justi~a. "a funda~ao foram atribufdas a 

defini~ao e implanta~ao da Polftica Nacional do Bem-Estar do Menor - PNBEM. 0 

mecanisme de funcionamento montado foi o de repasse de recursos, por convenios, a 

projetos de assistencia a menores apresentados pelos Estados (pelas Febems). 

Municfpios e entidades particulares, reservando-se a Funabem as fun~oes normativas e 

de execu~ao de projetos experimentais". 

Este modelo centralizador teve seu fim, a partir do "desmonte das estruturas 

federais em 1/1/1995" a partir da promulga~ao da LOAS, em 1993. 0 artigo 11 da Lei 

Organica da Assistencia Social privilegia a Uniao com a coordena~ao e as normas 
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gerais das agoes na area da Assistencia Social e determina aos Estados e municfpios a 

coordenagao e execugao dos programas em suas respectivas esferas. Entre os artigos 

12 a 15 desta Lei estao expresses os papeis de cada ente da federagao. 

Lembramos aqui o que ja tratamos no capitulo da Revisao de Literatura, que a 

LOAS reafirma o preceito da primazia da responsabilidade do Estado na condugao da 

Polftica de Assistencia Social em cada esfera de governo. 

Por outro lado percebe-se que a LOAS atende ao princfpio constitucional da 

subsidiariedade que pressupoe que as instancias federativas mais amplas nao devem 

realizar aquila que pode ser exercido por instancias federativas locais. A NOB SUAS 

registra tambem que 

"Os municfpios, o Distrito Federal e os estados possuem grandes diferengas em sua capacidade 
economica e de gestao. ( ... ) Algumas agoes e servigos de Assistencia Social nao podem ser 
estruturados apenas na escala dos municfpios, ou porque nao possuem em seu territ6rio 
condig6es de oferecer servigos de alta e media complexidade, ou porque existem municfpios que 
apresentam servigos de referenda como p61os regionais que garantem o atendimento de sua 
populagao e de municfpios vizinhos". (NOB, 2005, P. 97) 

A LOAS, no artigo 34 estabelece que "A Uniao continuara exercendo papel 

supletivo nas agoes de assistencia social, por ela atualmente executadas diretamente 

no ambito dos Estados, dos Municfpios e do Distrito Federal, visando a implementagao 

do disposto nesta lei, por prazo maximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da publicagao desta lei." Ressalte-se que esta orientagao da Lei retira da Uniao a 

execugao de agoes diretas de prestagao de servigos. 

No Capitulo Ill, Da Organizagao e da Gestao, artigo sexto, a LOAS enuncia urn 

pacta federative, estabelecendo urn sistema descentralizado e participative para a 
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assistencia social, sendo que o paragrafo unico sofreu alterac;ao com a Lei n°. 10.869, 

de 13 de maio de 2004, responsabilizando o Ministerio de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fame como instancia coordenadora da Polftica Nacional de Assistencia 

Social. 

Para o processo de gestao da politica, cada esfera de governo, segundo esta 

Lei, devera fixar suas respectivas Politicas de Assistencia Social. 

Para a execuc;ao da Politica de Assistencia Social, a Lei Organica da Assistencia 

Social estabelece urn reordenamento institucional, criando urn sistema descentralizado 

e participative nas tres esferas de governo (Uniao, estados e municipios), definindo 

atribuic;oes especificas para cada uma delas. Foram assim, criados os Conselhos de 

Assistencia Social nos tres niveis, que sao paritarios, entre governo e sociedade, e 

normativos acerca das polfticas, ac;oes, orc;amentos e registro de entidades 

beneficentes. 

Em 2004, o CNAS aprova a Polftica Nacional de Assistencia Social, que institui o 

Sistema Unicode Assistencia Social- SUAS. 0 SUAS regula no pais uma hierarquia, 

estabelece vinculos e responsabilidades do sistema, orientando a prestac;ao de 

servic;os, beneficios e ac;oes de assistencia social, realizadas em rede hierarquizada e 

em articulac;ao com iniciativas da sociedade civil. Este e o pacta federativo de que trata 

a PNAS na sua introduc;ao. 

"A implantac;ao do SUAS exige unir para garantir, isto e, exige romper com a 

fragmentac;ao programatica. Exige separar o paralelismo de responsabilidades entre as 

tres esferas de governo. Exige construir referencias sabre a totalidade · de 

vulnerabilidades e riscos sociais superando a vertente de analise segregadora em 



79 

segmentos sociais sem compromisso com a cobertura universal e o alcance da 

qualidade dos resultados". (SPOSATI, 2004, p. 173) 

Os pr6ximos subitens vao descrever papeis dos atores das tres esferas de 

governo, na legislagao pertinente. 

2.3.1. A Esfera Federal 

A Lei Organica da Assistencia Social define competencias para a Uniao, bern 

como para o 6rgao da Administragao Publica Federal responsavel pela coordenagao da 

Polftica Nacional de Assistencia Social. 

Compete assim a Uniao: 

I - responder pela concessao e manutengao dos beneffcios de prestagao continuada definidos no 
art. 203 da Constituigao Federal; 
II - apoiar tecnica e financeiramente os servigos, os programas e os projetos de enfrentamento da 
pobreza em ambito nacional; 
Ill - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios, as agoes 
assistenciais de carater de emergencia. (LOAS, 1993, p. 12). 

Compete ao 6rgao da Administragao Publica Federal responsavel pela 

coordenagao da Polftica Nacional de Assistencia Social, entre outras: 

I - coordenar e articular as agoes 
II - propor ao CNAS a Polftica Nacional, bem como os criterios de prioridade e de elegibilidade, 
os padroes de qualidade; 
Ill- prover recursos para o pagamento BPC; 
IV - elaborar e encaminhar a proposta orgamentaria; 
V - propor os criterios de transferencia dos recursos de que trata esta lei; 
VI - proceder a transferencia dos recursos destinados a assistencia social; 
VIII - prestar assessoramento tecnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municfpios e as 
entidades e organizagoes de assistencia social; 
IX - formular polftica para a qualificagao sistematica e continuada de recursos humanos; 
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X - desenvolver estudos e pesquisas; 
XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastre de entidades e organizac;oes de 
assistencia social, em articulac;ao com os Estados, os Municfpios e o Distrito Federal; 
XII -articular-sa com outros 6rgaos, visando a elevac;ao do patamar mfnimo de atendimento as 
necessidades basicas; 
XIII - expedir os atos normativos necessaries a gestao do Fundo Nacional de Assistencia Social 
(FNAS), de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistencia Social 
(CNAS); 
XIV- elaborar e submeter ao CNAS os programas anuais e plurianuais de aplicac;ao dos recursos 
do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS). (LOAS, 1993, p. 19-20) 

A Lei n° 10.869, de 13 de maio de 2004, que dispoe sabre a organizac;:ao da 

presidencia da republica e dos ministerios, no seu artigo 27, cria e define areas de 

competencia do 6rgao da Administrac;:ao Publica Federal responsavel pela coordenac;:ao 

da Polltica Nacional de Assistencia Social: 

Art. 27. Os assuntos que constituem areas de competencia de cada Ministerio sao os seguintes: 
II - Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fame: 
a) polftica nacional de desenvolvimento social; 
b) polftica nacional de seguranc;a alimentar e nutricional; 
c) polftica nacional de assistencia social; 
d) polftica nacional de renda de cidadania; 
e) articulac;ao com os governos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais e a sociedade 
civil no estabelecimento de diretrizes para as polfticas nacionais de desenvolvimento social, de 
seguranc;a alimentar e nutricional, de renda de cidadania e de assistencia social; 
f) articulac;ao entre as polfticas e programas dos governos federal, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais e as ac;oes da sociedade civil ligadas ao desenvolvimento social, a produgao 
alimentar, alimentac;ao e nutric;ao, a renda de cidadania e a assistencia social; 
g) orientac;ao, acompanhamento, avaliagao e supervisao de pianos, programas e projetos 
relatives as areas de desenvolvimento social, seguranc;a alimentar e nutricional, de renda de 
cidadania e de assistencia social; 
h) normatizac;ao, orientac;ao, superv1sao e avaliagao da execuc;ao das polfticas de 
desenvolvimento social, seguranc;a alimentar e nutricional, de renda de cidadania e de 
assistencia social; 
i) gestao do Fundo Nacional de Assistencia Social; 
j) coordenac;ao, supervisao, controle e avaliagao da operacionalizac;ao de programas de 
transferencia de renda; 
I) aprovac;ao dos orc;amentos gerais do Servic;o Social da Industria - SESI, do Servic;o Social do 
Comercio - SESC e do Servigo Social do Transporte - SEST; 

0 artigo 17 da LOAS institui o Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS), 

como 6rgao superior de deliberac;:ao colegiada, e o vincula a estrutura do 6rgao da 
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Administragao Publica Federal responsavel pela coordenagao da Polftica Nacional de 

Assistencia Social. Este ato e suplementado pelo artigo 29 da Lei 10.869, que define 

que o Conselho Nacional de Assistencia Social, o Conselho de Articulagao de 

Programas Sociais, o Conselho Gestor do Programa Bolsa Famflia integram a estrutura 

basica do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

Social: 

Conforme o artigo 18 da LOAS, compete ao Conselho Nacional de Assistencia 

I - aprovar a Polftica Nacional de Assistemcia Social; 
II - normatizar as a<;oes e regular a presta<;ao de servi<;os de natureza publica e privada no 
campo da assistencia social; 
Ill - fixar normas para a concessao de registro e certificado de fins filantr6picos as entidades 
privadas prestadoras de servi<;os e assessoramento de assistencia social; 
IV - conceder atestado de registro e certificado de entidades de fins filantr6picos, na forma do 
regulamento a ser fixado, observado o disposto no art. 9° desta lei; 
V - zelar pela efetiva<;ao do sistema descentralizado e participative de assistencia social; 
VI - convocar ordinariamente a cada 2 (dais) anos, ou extraordinariamente, par maioria absoluta 
de seus membros, a Conferencia Nacional de Assistencia Social, que tera a atribui<;ao de avaliar 
a situa<;ao da assistencia social e proper diretrizes para o aperfei<;oamento do sistema; 
VII- (Vetado.) 
VIII - apreciar e aprovar a proposta or<;amentaria da Assistencia Social a ser encaminhada pelo 
6rgao da Administra<;ao Publica Federal responsavel pela coordena<;ao da Polftica Nacional de 
Assistencia Social; 
IX- aprovar criterios de transferencia de recursos para os Estados, Municfpios e Distrito Federal, 
considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionaliza<;ao mais eqi.iitativa, tais 
como: popula<;ao, renda per capita, mortalidade infantil e concentra<;ao de renda, alem de 
disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organiza<;oes de 
assistencia social, sem prejufzo das disposi<;oes da Lei de Diretrizes Or<;amentarias; 
X - acompanhar e avaliar a gestae dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho 
dos programas e projetos aprovados; 
XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo 
Nacional de Assistencia Social (FNAS); 
XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS) junto ao 
Conselho Nacional da Seguridade Social; 
XIII- elaborar e aprovar seu regimento interne; 
XIV - divulgar, no Diario Oficial da Uniao, todas as suas decisoes, bem como as contas do Fundo 
Nacional de Assistencia Social (FNAS) e os respectivos pareceres emitidos. (LOAS, 1993, p.16-
19) 



82 

A NOB 2005 institui nfveis de gestae para as tres esferas de governo, sendo que 

neste item relaciona como responsabilidade da gestae da Uniao: 

a) coordenar a formulac;ao e a implementac;ao da PNAS/2004 e do SUAS ( ... ); 
b) coordenar e regular o acesso as seguranc;as de protec;ao social( ... ); 
c) definir as condic;oes eo modo de acesso aos direitos relatives a Assistencia Social, visando a 
sua universalizac;ao ( ... ); 
d) coordenar, regular e co-financiar a implementac;ao de servigos e programas de protec;ao social 
( ... ); 
e) estabelecer regulac;ao relativa aos pisos de protec;ao social basica e especial, ( ... ) no que 
tange ao co-financiamento federal; 
f) coordenar a gestae do Beneficia de Prestac;ao Continuada (BPC), articulando-o aos demais 
programas e servic;os da Assistencia Social e regular os beneffcios eventuais, com vistas a 
cobertura de necessidades advindas da ocorrencia de contingencias sociais; 
g) formular diretrizes e participar das definic;oes sabre o financiamento e o orc;amento da 
Assistencia Social, assim como gerir, acompanhar e avaliar a execuc;ao do Fundo Nacional de 
Assistencia Social (FNAS); 
h) coordenar a implementac;ao da Polftica Nacional do ldoso, ( ... ) e coordenar a elaborac;ao e 
implementac;ao do Plano de Gestae lntergovernamental e da proposta orc;amentaria, em parceria 
com os Ministerios, apresentando para apreciac;ao e deliberac;ao dos Conselhos Nacionais 
respectivos; 
i) articular as polfticas socioeconomicas setoriais, com vistas a integrac;ao das politicas sociais 
para o atendimento das demandas de protec;ao social e enfrentamento da pobreza; 
j) proper, pactuar e coordenar o sistema de informac;ao da Assistencia Social, ( ... ) 
implementando-o em conjunto com as demais esferas de governo; 
k) apoiar tecnica e financeiramente os estados, o Distrito Federal e os municfpios na 
implementac;ao dos servic;os e programas de protec;ao social basica e especial, dos projetos de 
enfrentamento a pobreza e das ac;oes assistenciais de carater emergencial; 
I) proper diretrizes para a prestac;ao de servic;os socioassistenciais e pactuar as regulac;oes entre 
os entes publicos federados, entidades e organizac;oes nao governamentais; 
m) incentivar a criac;ao de instancias publicas de defesa dos direitos dos usuaries dos programas, 
servic;os e projetos de Assistencia Social; 
n) articular e coordenar ac;oes de fortalecimento das instancias de participac;ao e de deliberac;ao 
do SUAS; 
o) formular polftica para a formac;ao sistematica e continuada de recursos humanos no campo da 
Assistencia Social; 
p) desenvolver estudos e pesquisas ( ... ); 
q) apoiar tecnicamente os Estados da Federac;ao e o Distrito Federal na implantac;ao e 
implementac;ao dos Sistemas Estaduais e do Distrito Federal de Assistencia Social; 
r) promover o estabelecimento de pactos de resultados, entre as esferas de governo, para 
aprimoramento da gestae do SUAS; 
s) elaborar e submeter a pactuac;ao e a deliberac;ao a NOB de Recursos Humanos; 
t) definir padroes de custeio e padroes de qualidade para as ac;oes de protec;ao social basica e 
especial; 
u) estabelecer pactos nacionais em torno de situac;oes e objetivos identificados como relevantes 
para viabilizar as seguranc;as afianc;adas pela PNAS/2004; 
v) elaborar e executar polftica de recursos humanos, com a implantac;ao de carreira para os 
servidores publicos que atuem na area de Assistencia Social; 
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w) instituir Sistema de lnforma9ao, Monitoramento e Avalia9ao, apoiando estados, Distrito 
Federal e municipios na sua implementa9ao. (NOB, 2005, p. 111-113) 

Com rela9ao ao co-financiamento no SUAS, a Uniao participa do co-

financiamento tanto em rela9ao a prote9ao social basica quanta a prote9ao social 

especial, de acordo com o estabelecido nos itens relatives aos municfpios, conforme 

seus partes, com base nos mecanismos de financiamento e nos criterios de partilha e 

de transferencia de recursos. Alem disso, prove o pagamento do BPC a idosos e 

pessoas com deficiencia. 

2.3.2. A Esfera Estadual 

Conforme o artigo 13 da LOAS, compete aos Estados: 

I - destinar recursos financeiros aos Municfpios, a trtulo de participa9ao no custeio do pagamento 
dos auxflios natalidade e funeral, mediante criterios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de 
Assistencia Social; 
II - apoiar tecnica e financeiramente os servi9os, os programas e os projetos de enfrentamento da 
pobreza em ambito regional ou local; 
Ill- atender, em conjunto com os Municfpios, as a96es assistenciais de carater de emergencia; 
IV - estimular e apoiar tecnica e financeiramente as associa96es e cons6rcios municipais na 
presta9ao de servi9os de assistencia social; 
V - prestar os servi9os assistenciais cujos custos ou ausencia de demanda municipal justifiquem 
uma rede regional de servi9os, desconcentrada, no ambito do respective Estado. (LOAS, 1993, p. 
12-13) 

No Estado do Parana, o 6rgao gestor responsavel pela Polftica Estadual de 

Assistencia Social e a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promo9ao Social -

SETP. Esta secretaria foi criada no Parana em 2003, tendo como responsabilidade a 

coordena9ao e execu9ao das polfticas do trabalho, emprego e renda, da Assistencia 

Social - que inclufa na epoca a seguran9a alimentar, que posteriormente se constituiu 



84 

como polftica publica - e da defesa de direitos. A estrutura da SETP congrega oito 

coordenadorias, mais a secretaria executiva dos Conselhos Estaduais da Assistencia 

Social - CEAS, dos Direitos da Crianga e do Adolescente- CEDCA, da Pessoa ldosa 

CEDI, da Seguranga Alimentar- CONSEA e do Trabalho, CET. A area da assistencia 

social da SETP e coordenada pelo Nucleo de Coordenagao Estadual da Polftica de 

Assistencia Social - NUCLEAS, que congrega as Coordenadorias de Apoio a Gestao 

Municipal, de Desenvolvimento lntegrado e de Enfrentamento a Pobreza. 

A SETP tern uma estrutura administrativa desconcentrada em dezoito escrit6rios 

regionais, que oferecem apoio tecnico aos municfpios do estado, na implantagao das 

polfticas afetas a esta secretaria. 

A CF/88, artigo 25, trouxe novas responsabilidades aos estados, como por 

exemplo a "coordenagao da gestao publica nos espagos regionais, tais como as regi6es 

metropolitanas, as aglomerag6es urbanas e as microrregi6es." (NOB 2005, P. 97) 

Quando trata dos tipos e nfveis de gestao do SUAS, a NOB SUAS responsabiliza 

o Estado para assumir a gestao da Assistencia Social, dentro de seu ambito de 

competencia, tendo as seguintes responsabilidades: 

a) cumprir as competencias definidas no art. 13 da LOAS; 
b) organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual de Assistencia Social; 
c) prestar apoio tecnico aos municfpios na estrutura9ao e implanta9ao de seus Sistemas 
Municipais de Assistencia Social; 
d) coordenar o processo de revisao do BPC no ambito do Estado, acompanhando e orientando 
os municfpios no cumprimento de seu papel, de acordo com seu nfvel de habilita9ao; 
e) estruturar a Secretaria Executiva da Comissao lntergestores Bipartite (CIS), com profissional 
de nfvel superior; 
f) estruturar a Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Assistencia Social com, no mfnimo, 
urn profissional de nfvel superior; 
g) co-financiar a prote9ao social basica, mediante aporte de recursos para o sistema de 
informa9ao, monitoramento, avalia9ao, capacita9ao, apoio tecnico e outras a9oes pactuadas 
progressivamente; 
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h) prestar apoio tecnico aos municfpios para a implantac;ao dos GRAS; 
i) gerir os recursos federais e estaduais, destinados ao co-financiamento das ac;oes continuadas 
de Assistencia Social dos municfpios nao-habilitados aos nfveis de gestao propostos por esta 
Norma; 
j) definir e implementar uma polftica de acompanhamento, monitoramento e avaliac;ao da rede 
conveniada prestadora de servic;os socioassistenciais no ambito estadual ou regional; 
k) instalar e coordenar o sistema estadual de monitoramento e avaliac;ao das ac;oes da 
Assistencia Social, de ambito estadual e regional, por nfvel de protec;ao basica e especial em 
articulac;ao com os sistemas municipais, validado pelo sistema federal; 
I) coordenar, regular e co-financiar a estruturac;ao de ac;oes regionalizadas pactuadas na protec;ao 
social especial de media e alta complexidade, considerando a oferta de servic;os e o fluxo de 
usuarios; 
m) alimentar e manter atualizadas as bases de dados dos subsistemas e aplicativos da REDE 
SUAS, componentes do sistema nacional de informac;ao; 
n) promover a implantac;ao e co-financiar cons6rcios publicos e/ou ac;oes regionalizadas de 
protec;ao social especial de media e alta complexidade, pactuadas nas CIB e deliberadas nos 
CEAS; 
o) analisar e definir, em conjunto com os municfpios, o territ6rio para construc;ao de Unidades de 
Referencia Regional, a oferta de servic;os, o fluxo do atendimento dos usuarios no Estado e as 
demandas prioritarias para servic;os regionais e servic;os de cons6rcios publicos; 
p) realizar diagn6sticos e estabelecer pactos para efeito da elaborac;ao do Plano Estadual de 
Assistencia Social, a partir de estudos realizados por instituic;oes publicas e privadas de not6ria 
especializac;ao (conforme Lei n° 8.666, de 21/06/1993); 
q) elaborar e executar, de forma gradual, polftica de recursos humanos, com a implantac;ao de 
carreira especffica para os servidores publicos que atuem na area de Assistencia Social; 
r) propor e co-financiar projetos de inclusao produtiva, em conformidade com as necessidades e 
prioridades regionais; 
s) coordenar, gerenciar, executar e co-financiar programas de capacitac;ao de gestores, 
profissionais, conselheiros e prestadores de servic;os; 
t) identificar e reconhecer, dentre todas as entidades inscritas no Conselho Estadual de 
Assistencia Social, aquelas que atendem aos requisites definidos por esta Norma para o 
estabelecimento do vinculo SUAS; 
u) definir parametres de custeio para as ac;oes de protec;ao social basica e especial; 
v) preencher o Plano de Ac;ao no sistema SUAS-WEB e apresentar Relat6rio de Gestao como 
prestac;ao de contas dos municfpios nao-habilitados; 
y) co-financiar no ambito estadual o pagamento dos beneffcios eventuais. (NOB, 2005, p. 108-
110) 

Tratando-se de co-financiamento dos servigos, programas, projetos e beneffcios 

esta definido na LOAS, que os estados devem, alem de estimular e/ou prestar servigos 

de carater regional, dar o necessaria apoio aos municfpios que nao disponham de 

recursos materiais, humanos e financeiros suficientes para assumir a execugao das 

agoes e dos servigos. 
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A LOAS responsabiliza a esfera estadual quanta ao cofinanciamento das ac;oes 

desenvolvidas em ambito local, apenas no desenvolvimento de atividades consideradas 

de maior complexidade ou de abrangencia regional e/ou estadual. 

Os estados participarao do co-financiamento da protec;ao social basica e do 

aprimoramento da gestao mediante aporte de recursos para sistema de informac;ao, 

monitoramento, avaliac;ao, capacitac;ao, apoio tecnico e outras ac;oes pactuadas 

progressivamente. 

2.3.3. A Esfera Municipal 

Na Constituic;ao de 1988, o municipio e elevado a categoria de ente da 

federac;ao. Esta carta reconhece que o municipio e a instancia mais legltima para a 

organizac;ao de respostas aos problemas vividos pela populac;ao. 

0 Brasil e urn pals com alta densidade populacional, alto grau de 

heterogeneidade e desigualdade socioterritorial. Desta forma, a Polftica Nacional 

propoe oferecer maior autonomia a gestao dos municfpios, implicando necessariamente 

em ac;oes intersetoriais no micro territ6rio para que nao caminhem de por si, mas 

estabelec;am urn fluxo permanente de relac;oes entre servic;os, assim como participac;ao 

dos usuaries e da comunidade. 

As competencias do municipio conforme a LOAS foram tratadas no Capitulo 2, 

item 2.2.3. deste documento. Desta forma, nao serao expostos aqui. 

Os SUAS define tres nlveis de gestao municipal: inicial, basica e plena. Na 

gestao inicial estarao aqueles municlpios que nao se habilitarem aos demais nlveis, 
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sendo, portanto que receberao recursos da Uniao conforme serie hist6rica, ou seja, 

receberao aqueles recursos que vinham recebendo ate a aprovagao da NOB, sem 

possibilidade de receber expansao de co-financiamento federal. 

A gestao basica e o nlvel em que o municipio assume a gestao da protegao 

social basica na Assistencia Social, devendo responsabilizar-se pela oferta de 

programas, projetos e servigos socioassistenciais que fortalegam vlnculos familiares e 

comunitarios que promovam os beneficiaries do Beneffcio de Prestagao Continuada 

(BPC) e transferencia de renda e que vigiem direitos violados no territ6rio. 

A gestao plena e o nlvel em que o municipio tern a gestao total das ag6es de 

Assistencia Social, sejam elas financiadas pelo FNAS, mediante repasse fundo a fundo, 

ou que cheguem diretamente aos usuarios, ou, ainda, as que sejam provenientes de 

isengao de tributos, em razao do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistencia 

Social - CEAS. 

0 gestor, ao assumir a responsabilidade de organizar a protegao social basica e 

especial em seu municipio, deve prevenir situag6es de risco, alem de proteger as 

situag6es de violagao de direitos ocorridas em seu municipio. Por isso deve 

responsabilizar-se pela oferta de programas, projetos e servigos que fortalegam 

vlnculos familiares e comunitarios, que promovam os beneficiaries do Beneficia de 

Prestagao Continuada (BPC) e transferencia de renda; que vigiem os direitos violados 

no territ6rio; que potencializem a fungao protetiva das famflias e a auto organizagao e 

conquista de autonomia de seus usuarios. 
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Para os diferentes nfveis de gestao correspondem diferentes requisites. Na 

sequencia, estes requisites estao relacionados, indicando a qual nfvel compete (I) 

inicial, (B) basica, ou (P) plena: 

a) atender aos requisites previstos no art. 30 e seu paragrafo unico da LOAS, 

inclufdo pela Lei n°. 9.720/98 (I) (B) (P); 

b) alocar e executar recursos financeiros pr6prios no Fundo de Assistencia 

Social, como unidade orgamentaria, para as agoes de Protegao Social Basica e 

Especial e as provisoes de beneffcios eventuais (I) (B) (P); 

c) estruturar Centros de Referencia de Assistencia Social (CRAS), de acordo 

com o porte do municipio, em areas de maior vulnerabilidade social, e, conforme 

criterios abaixo (B) (P): 

d) estruturar a Secretaria Executiva nos Conselhos Municipais de Assistencia 

Social, com profissional de nfvel superior (P); 

e) manter estrutura para recepgao, identificagao, encaminhamento, orientagao e 

acompanhamento dos beneficiaries do BPC e dos Beneffcios Eventuais, com equipe 

profissional composta por, no mfnimo, urn (01) profissional de servigo social) (B) (P); 

f) apresentar Plano de lnsergao e Acompanhamento de beneficiaries do BPC, 

selecionados conforme indicadores de vulnerabilidades, contendo agoes, prazos e 

metas a serem executadas, articulando-as as ofertas da Assistencia Social e as demais ' 

polfticas pertinentes, dando cumprimento ainda ao art. 24 da LOAS) B) (P); 

g) realizar diagn6stico de areas de vulnerabilidade e risco (B), a partir de estudos 

e pesquisas realizadas por instituigoes publicas e privadas de not6ria especializagao 

(conforme a Lei n°. 8.666, de 21/06/1993) (P); 
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h) cumprir pactos de resultados, com base em indicadores sociais comuns 

previamente estabelecidos (P); 

i) garantir a prioridade de acesso nos servic;os da protec;ao social basica (B) e/ou 

especial, de acordo com suas necessidades, as famflias e seus membros beneficiaries 

do Programa de Transferencia de Renda institufdo pela Lei n°. 10.836/04 (B) (P); 

j) instalar e coordenar o sistema municipal de monitoramento e avaliac;ao das 

ac;oes da Assistencia Social por nfvel de protec;ao basica e especial, em articulac;ao 

como sistema estadual, validado pelo sistema federal (P); 

k) declarar capacidade instalada na protec;ao social especial de alta 

complexidade, a ser co-financiada pela Uniao e Estados, gradualmente, de acordo com 

os criterios de partilha, de transferencia e disponibilidade orc;amentaria e financeira do 

FNAS (P); 

I) os Conselhos (CMAS, CMDCA e CT) devem estar em plena funcionamento) (I) 

(B) (P); 

m) ter, como responsavel, na Secretaria Executiva do CMAS, profissional de 

nfvel superior) (B) (P); 

n) ter gestor do fundo nomeado e lotado na Secretaria Municipal de Assistencia 

Social ou congeners (P); 

o) elaborar e executar a polftica de recursos humanos, com a implantac;ao de 

carreira para os servidores publicos que atuem na area da Assistencia Social (P). 

Responsabilidades dos municfpios conforms o nfvel de gestao: 
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a) identificar e reconhecer, dentre todas as entidades inscritas no Conselho 

Municipal de Assistencia Social, aquelas que atendem aos requisites definidos par esta 

Norma para o estabelecimento do vfnculo SUAS (P); 

b) ampliar o atendimento atual dos Centres de Referencia Especializados de 

Assistencia Social, voltados as situagoes de abuso, exploragao e violencia sexual a 

criangas e adolescentes para agoes mais gerais de enfrentamento das situagoes de 

violagao de direitos relatives ao nfvel de protegao social especial de media 

complexidade (P); 

c) alimentar e manter atualizadas as bases de dados dos subsistemas e 

aplicativos da REDE SUAS, componentes do sistema nacional de informagao (B) (P); 

d) lnserir, no Cadastre Unico, as famflias em situagao de vulnerabilidade social e 

risco conforme criterios do programa Balsa Famflia (Lei n°. 10.836/04) (B) (P); 

e) participar da gestae do BPC, integrando-o a Polftica de Assistencia Social do 

municipio, garantido o acesso as informagoes sabre os seus beneficiaries (B) (P); 

f) executar programas e/ou projetos de promogao da inclusao produtiva e 

promogao do desenvolvimento das famflias em situagao de vulnerabilidade social (P); 

g) instalar e coordenar o sistema municipal de monitoramento e avaliagao e 

estabelecer indicadores de todas as agoes da Assistencia Social par nfvel de protegao 

basica e especial, em articulagao como sistema estadual, validado pelo sistema federal 

(P); 

h) preencher o Plano de Agao no sistema SUAS-WEB e apresentar o Relat6rio 

de Gestae como forma de prestagao de contas (B) (P); 
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i) implantar, em consonancia com a Uniao e Estados, programas de capacitagao 

de gestores, profissionais, conselheiros e prestadores de servigos, observados os 

pianos de Assistencia Social (P); 

j) prestar os servigos de protegao social especial. No caso de municfpios de 

pequeno porte I e pequeno porte II e municfpios de media porte, os servigos poderao 

ser ofertados de forma regionalizada com co-financiamento dos mesmos (P); 

k) estabelecer pacta de resultados com a rede prestadora de servigos, com base 

em indicadores sociais comuns, previamente estabelecidos, para servigos de protegao 

social basica e especial (P). 

Conforme o nfvel de gestae, os municfpios terao diferentes incentives: 

a) receber os Pisos de Protegao Social estabelecidos nesta Norma, definindo a 

rede prestadora de servigos e respective custeio, obedecidos os criterios de qualidade, 

que serao definidos em norma de servigos (P); 

b) receber recursos para Erradicagao do Trabalho lnfantil e para Combate do 

Abuso e da Exploragao Sexual de Criangas e Adolescentes, conforme criterios 

estabelecidos nesta Norma (A) (B) (P); 

c) receber os recursos ja repassados pela serie hist6rica na media e alta 

complexidade, transformados em Piso de Transigao da Media Complexidade e Piso de 

Alta Complexidade I (B)(P); 

d) participar da partilha dos recursos relatives aos programas e projetos voltados 

a Promogao da lnclusao Produtiva (P); 
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e) pro ceder a habilitayao de pessoas idosas e pessoas com deficiencia, 

candidatas ao BPC, mediante a realiza9ao de avalia9ao social de ambos os segmentos, 

(B) podendo, ainda, ap6s avalia9ao das condi96es tecnicas do municipio, realizar a 

aferi9ao de renda, analise e processamento do requerimento e encaminhamento em 

seguida ao INSS (P); 

f) celebrar ajuste diretamente com a Uniao para consecu9ao das a96es 

pertinentes a revisao do BPC (P); 

g) participar de programas de capacita9ao de gestores, profissionais, 

conselheiros e da rede prestadora de servi9os promovidos pelos Estados e pela Uniao 

(B)(P); 

h) receber o Piso Basico Fixo e Piso Basico de Transi9ao, definindo a rede 

prestadora de servi9os, respectivo custeio e os criterios de qualidade, tendo em vista as 

diretrizes definidas em ambito nacional (B). 

Os municfpios que nao se habilitarem a nenhum destes niveis de gestao a 

gestao dos recursos federais destinados ao co-financiamento das a96es continuadas de 

Assistencia Social sao de responsabilidade do Gestor Estadual. 

2.4. OS INSTRUMENTOS DE GESTAO 

Planejamento nao e coisa nova. E. processo conhecido e exercido por todos n6s 

nas a96es cotidianas, para uma organiza9ao racional do que se pretende fazer. Permite 

compatibilizar recursos, tempo, tecnologias. 
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Planejar e urn processo contfnuo, de mobilizac;ao, articulac;ao, negociac;ao, que 

permits definir objetivos, metas e meios para atingi-los, prevendo ac;oes e seus efeitos, 

organizando urn conjunto de variaveis interdependentes. 

Planejamento e urn instrumento, uma ferramenta a disposic;ao de urn gestor. Ele 

pressupoe continuidade, dinamicidade e permits a organizac;ao de servic;os, o 

ordenamento de ac;oes. Mas permits tambem acompanhar esta ac;ao e, em 

conseqOencia, revisa-la e avalia-la para, a partir daf, proceder as mudanc;as 

necessarias decorrentes de avanc;os ou dificuldades. Portanto, quem planeja deve estar 

sempre atento as possibilidades de mudanc;a, redirecionamentos. 0 planejamento 

permits a quem planeja a possibilidade de dar a direc;ao, desta forma, de imprimir nele 

uma intencionalidade. 

Para planejar, e necessaria conhecer a realidade. 0 processo de planejamento 

comec;a sempre a partir do levantamento das demandas. A partir daf se podem 

estabelecer objetivos, diretrizes e a provisao de recursos. 

0 processo de planejamento contempla ainda o acompanhamento sistematico da 

ac;ao e a revisao crftica dos resultados. 

2.4.1. 0 Plano Municipal de Assistencia Social 

Urn dos principais produtos do processo de planejamento e o plano. No nosso 

caso, o Plano Estadual ou Municipal de Assistencia Social. A figura do Plano na 

Assistencia Social tern sua legitimac;ao jurfdica na LOAS, atraves do artigo 30, que diz 

que e condic;ao para o repasse, aos Municfpios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos 
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recursos de que trata esta Lei, a efetiva instituigao e funcionamento de Conselho de 

Assistencia Social, Fundo de Assistencia Social e Plano de Assistencia Social. 

0 Art. 8° da LOAS diz que "A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municlpios, observados os princfpios e diretrizes estabelecidos nesta Lei, fixarao suas 

respectivas Polfticas de Assistencia Social". 0 fundamento dos Pianos de Assistencia 

Social sao as diretrizes contidas na Polftica Nacional de Assistencia Social e na analise, 

ou seja, no diagn6stico de cada situagao, objetivando o estabelecimento de uma rede 

descentralizada de protegao social. 

Um Plano de Assistencia Social e de responsabilidade do gestor e e importante 

ferramenta para o mesmo em todas as esferas de governo. Um Plano e um documento 

que da visibilidade as responsabilidades do gestor. Ao planejar, o gestor vai deixar de 

improvisar na area, deixando de atuar somente de forma emergencial e pontual. 

0 Plano de Assistencia Social e uma diretriz que norteara as agoes na area da 

Assistencia Social. Deve prever articulagao entre os tres nfveis de governo e com a 

sociedade civil. Em cada esfera de governo - federal, estadual e municipal - deve 

existir um Plano de Assistencia Social. No primeiro anode mandata o gestor elabora o 

Plano Plurianual, que condensa a proposta de agao para os pr6ximos quatro anos de 

gestao, ou seja, ate o primeiro ano da gestao seguinte. Posteriormente a isso, ano a 

ano, o gestor avalia as agoes previstas no PPA para o ano respectivo, retifica, atualiza, 

corrige, complementa ou ratifica o previsto. 

No anode 2006 os municfpios elaboraram os seus PPAs, para os anos de 2006 

a 2009. Os Pianos que analisamos para esta pesquisa, portanto, sao Pianos Municipais 

Anuais (2007). 
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0 Plano deve condensar as a<;oes a serem realizadas pela rede 

socioassistencial, canter uma ordena<;ao da a<;ao a ser desenvolvida, contemplar as 

delibera<;oes da conferencia de assistencia social, deve ser discutido e analisado pelo 

Conselho de Assistencia Social e aprovado, emitindo resolu<;ao que aprove o 

documento, reafirmando o principia democratico e participative, com a consequents 

inclusao no or<;amento do municipio. 

0 Plano de Trabalho e instrumento necessaria para o processo de habilita<;ao 

aos nfveis de gestao inicial, basica ou plena (no caso de municfpios). No Estado do 

Parana, os 6rgaos gestores municipais devem elaborar o seu Plano Municipal, 

submeter a aprova<;ao do CMAS e, quando o sistema estadual e disponibilizado, 

preenchem o Plano via sistema do 6rgao gestor estadual, constando as a<;oes 

financiadas pelo governo municipal, estadual e federal. Ja o preenchimento do sistema 

federal (SUASWeb) e feito com as informa<;oes referentes apenas aos recursos 

relatives a co-financiamento federal. 

lmportante observar, porem, que este processo nao pode ser realizado apenas 

para cumprir uma exigencia para habilita<;ao, mas significar e representar uma 

possibilidade de pensar e definir a concep<;ao de Assistencia Social, a possibilidade de 

conhecimento do territ6rio em que se trabalha, uma caracteriza<;ao do espa<;o, uma 

possibilidade de compreender os determinantes hist6ricos das questoes sociais, uma 

caracteriza<;ao da rede socioassistencial, ou seja, uma reprodu<;ao e uma 

reaproxima<;ao do espa<;o de trabalho. 
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A estrutura do plano deve-se estabelecer objetivos gerais e especlficos, as 

diretrizes e prioridades deliberadas, as metas, as agoes e estrategias correspondentes 

para solucionar os problemas levantados no diagnostico, os impactos esperados. 

Deve, alem disso, explicitar os recursos humanos, materiais, orgamentarios e 

financeiros disponlveis e necessaries, percentual do orgamento municipal destinado 

para a Assistencia Social, fontes de financiamento (das esferas federal e estadual e de 

outras fontes), assim como estabelecer os prazos para a execugao das agoes, a 

cobertura da rede prestadora de servigos; os indicadores de monitoramento e avaliagao 

e o espago temporal de execugao. 

Deve-se entender o Plano Municipal de Assistencia Social como urn caminho 

definido do pelo gestor da poHtica para responder as demandas existentes. 

A Norma Operacional Basica da Assistencia Social- NOB SUAS trata do Plano 

de Assistencia Social como "urn instrumento de planejamento estrategico que organiza, 

regulae norteia a execugao da PNAS/2004 na perspectiva do SUAS". 

A estrutura do instrumento utilizado pelo gestor estadual para a elaboragao dos 

Pianos Municipais pelos gestores municipais tern o seguinte conteudo: 

- ldentificagao do 6rgao gestor; 

- recursos humanos disponlveis; 

- recursos materiais disponlveis; 

- conselhos municipais; 

- conselho tutelar; 

- diagn6stico social; 

- objetivos; 
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- quadro da rede s6cio assistencial; 

- cronograma de transi<;oes; 

- quadro geral de financiamento do plano; 

- monitoramento e avaliagao; 

- aprovagao do plano. 

2.4.2. 0 Relat6rio de Gestae 

0 Relat6rio de Gestae e urn instrumento que contempla a prestagao de contas 

dos servigos realizados na Polftica de Assistencia Social no ambito municipal; explicita 

as agoes realizadas, as resultados au as produtos obtidos em fungao do que foi 

estabelecido no Plano Plurianual de Assistencia Social au no Plano Municipal (anual), 

demonstra as resultados obtidos, revela as avangos e as dificuldades para a execugao 

das agoes, bern como, obedece a uma possibilidade de analise quantitativa e qualitativa 

das agoes desenvolvidas na implementagao do Plano de Assistencia Social. 

A NOB 2005 definiu tres nlveis posslveis de gestae para as municlpios: inicial, 

basica e plena. Para qualquer destes nlveis de gestae, o municipio devera preencher o 

Plano de Agao no sistema SUAS-WEB e apresentar o relat6rio de gestae como forma 

de prestagao de contas. 

0 Relat6rio de Gestae permite avaliar o cumprimento das realizagoes, bern como 

a revisao das agoes realizadas. A avaliagao do processo e importante porque alem da 

necessidade de medir quantitativamente as ganhos e o alcance social das agoes, 

devem-se acompanhar as decisoes, as procedimentos dos agentes sociais, a 
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participac;ao dos beneficiaries e a adesao da populac;ao aos programas. lsto permite a 

correc;ao dos rumos da gestao, e sao consideradas como atividades de aprimoramento 

dos servic;os, programas, projetos. E urn trabalho sistematico voltado a analise da 

cobertura e do desenvolvimento das atividades, verificando-se ate que ponto a 

populac;ao alvo esta sendo atendida naquilo que e o objeto da ac;ao. 

0 Relat6rio de Gestao tambem e de responsabilidade dos gestores, devendo 

obrigatoriamente ser referendado pelos respectivos conselhos. 

0 6rgao gestor da Polftica Estadual de Assistencia Social no estado do Parana e 

a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoc;ao Social. Esta secretaria 

propoe o roteiro do Relat6rio de Gestao anual que os municfpios do estado deverao 

preencher, submeter ao Conselho Municipal de Assistencia Social e, obtendo a sua 

aprovac;ao apresentar via sistema, anualmente. 

Os municfpios tiveram em torno de 40 dias para apresentac;ao do Relat6rio de 

Gestao 2006 (analisados nesta pesquisa), que conta como seguinte conteudo: 

- informac;oes do 6rgao gestor; 

- recursos humanos disponfveis; 

- recursos materiais disponfveis; 

- caracterizac;ao do 6rgao gestor; 

- diagn6stico municipal; 

- conselho tutelar; 

- gestao da polftica de assistencia social; 

-sistema municipal de Assistencia Social; 

-centro de referenda de Assistencia Social; 
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-beneficia de prestagao continuada- BPC; 

- beneflcios eventuais; 

- rede s6cio assistencial; 

- situagao das negociagoes de repasse para a politica correspondents de agoes 

que vinham sendo realizadas pela Polftica de Assistencia Social e que nao sao pr6prias 

da area; 

- monitoramento e avaliagao; 

- controle social; 

- deliberagao do CMAS: numero e data da resolugao. 

Os municfpios do Parana tiveram o sistema de informagao aberto para 

preenchimento do Plano Municipal de Assistencia Social e Relat6rio de Gestao de 19 

de margo ate 30 de abril de 2007. Ap6s este prazo, foram abertos no sistema alguns 

campos, onde foram encontradas maiores dificuldades para preenchimento, como por 

exemplo, o quadro da rede s6cio assistencial. 

Como dissemos no infcio deste capitulo, estas ideias nao sao novas. 0 que ha 

de novo e a proposta de coordenar esforgos para pensar e executar uma polftica 

publica que ate a muito pouco tempo se caracterizava por agoes dispersas, pontuais e 

de poucos resultados na garantia de direitos sociais. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

Para a realiza<;ao deste trabalho partiu-se do pressuposto que a assistencia 

social conquistou na CF 1988 status de polftica publica e que, ap6s varios documentos 

legais como a LOAS, PNAS e NOBs foi adquirindo complexidade, como e caracterfstica 

de toda polftica publica. Este fato impoe uma responsabilidade ao gestor da area da 

assistencia social em conhecer os dispositivos legais, para agir conforme estes· 

preceitos, assegurando uma pratica consequente. 

Foi tomada como parametro a defini<;ao de polftica publica de BOBBIO (1983) 

citada par Lucchese (2004, p.80), que diz, 

Pollticas Publicas sao o conjunto de disposic;oes, medidas e procedimentos que traduzem a 
orientac;ao polftica do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas as tarefas de 
interesse publico, atuando e influindo sabre a realidade economica, social e ambiental. Variam de 
acordo com o grau de diversificac;ao da economia, com a natureza do regime social, com a visao 
que os governantes tem do papel do Estado no conjunto da sociedade, e com o nfvel de atuac;ao 
dos diferentes grupos sociais (partidos, sindicatos, associac;oes de classe e outras formas de 
organizac;ao da sociedade). (LUCCHESE, 2004, p. 80) 

0 objeto de interesse da pesquisa sao os municfpios da micro regiao de 

Guarapuava. Diante das afirma<;5es anteriores, relativas ao processo de constitui<;ao da 

assistencia social como polftica publica e conceitua<;ao, alguns questionamentos se 

impuseram: Os representantes dos 6rgaos gestores municipais da polftica de 

assistencia social, da regiao de Guarapuava, conhecem as implica<;5es relativas ao 

papel que lhes corresponde esta fun<;ao? Conhecem a legisla<;ao e normativa que 

orienta a polftica de assistencia social? Vern, na sua a<;ao, atendendo a normativa 
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estabelecida na Polftica Nacional de Assistencia Social e na Norma Operacional Basica 

correspondents? 

0 procedimento metodol6gico consistiu na analise da relagao entre os estatutos 

legais e as praticas dos gestores frente as secretarias municipais de assistencia social, 

na implantagao e execugao da Polftica de Assistencia Social. 

Foi delimitada para a realizagao da pesquisa, a divisao administrativa do 

Escrit6rio Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao Social 

de Guarapuava - SETP, composta por 21 municfpios, por ser 6rgao de lotagao da 

pesquisadora a epoca da proposigao do projeto de pesquisa, consequentemente, objeto 

de interesse cientffico/profissional. Sao os seguintes os municfpios que compoem 

aquela regiao: Boa Ventura de Sao Roque, Campina do Simao, Cand6i, Cantagalo, 

Espigao Alto do lguagu, Foz do Jordao, Goioxim, Guarapuava, Laranjal, Laranjeiras do 

Sui, Marquinho, Nova Laranjeiras, Palmital, Pinhao, Porto Barreiro, Prudent6polis, 

Quedas do lguagu, Reserva do lguagu, Rio Bonito do lguagu, Turvo, Virmond. 

Buscou-se fundamentagao te6rica sobre a trajet6ria da constituigao da 

assistencia social como polftica publica. Assim sendo, para descrever as 

transformagoes sofridas pela polftica de assistencia social no pals, foi realizado estudo 

das Constituigoes Federais brasileiras, dos anos de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 

1967, 1969 e 1988, buscando nestes documentos indfcios de tratamento da assistencia 

social como polftica publica, o que s6 ocorreu na CF/88, imprimindo a esta polftica urn 

carater de direito de cidadania e nao mais de ajuda ou favor ocasional e emergencial. 

Na sequencia, numa ordem cronol6gica, foi realizada pesquisa bibliografica nos 

documentos regulat6rios da polftica de assistencia social, para elaboragao de sfntese 
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historica das transformaQ6es que a mesma vern sofrendo. 0 objeto de estudo foi o 

municipio e o eixo gestao da polftica publica de assistencia social. Neste sentido, foi 

estudada a Lei n°. 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Organica da Assistencia 

Social - LOAS, que regulamenta artigos da ConstituiQao Federal de 1988, e que 

normatiza as responsabilidades dos antes da federaQao. Foi estudada na continuidade 

a Norma Operacional Basica de 1997, que conceituou o sistema descentralizado e 

participative, ampliou o ambito das competencias dos nfveis de governo e propos a 

criaQao de Comissao Tripartite, com representantes dos tres nfveis de governo, bern 

como, propos dais nfveis de gestao do governo, a estadual e a municipal. Este estudo 

foi seguido da primeira Polftica Nacional de Assistencia Social - 1998, que definiu as 

funQ6es da Assistencia Social, reforQou a orientaQao pela elaboraQao dos instrumentos 

de gestao, especialmente dos pianos de aQao por esfera de governo, tratou de urn 

sistema nacional de informaQ6es na area. A Norma Operacional Basica da Assistencia 

Social de 1998 foi o proximo documento estudado. Esta normativa ampliou a regulaQao 

da Polftica Nacional, definiu estrategias, princfpios e diretrizes para operacionalizar a 

Polftica, orientou o financiamento dos serviQOS, programas e projetos, ampliou as 

atribuiQ6es dos Conselhos de Assistencia Social e propos a criaQao de espaQos de 

negociaQao e pactuaQao permanentes (CITe CIB). 0 proximo documento estudado foi 

a Polftica Nacional de Assistencia Social de Assistencia Social 2004, que representou 

uma resposta as reivindicaQ6es constantes no movimento nacional pela assistencia 

social, consubstanciadas nas deliberaQ6es da IV Conferencia Nacional de Assistencia 

Social, que institui o Sistema Unico da Assistencia Social. Por ser o documento que 

regula os conteudos e definiQ6es da PNAS, a importancia da NOB SUAS justificou ser 
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documento estudado na sequencia. A NOB de Recursos Humanos, aprovada pelo 

CNAS em dezembro de 2006 foi apenas utilizada como referencia para as estudos 

realizados aqui. 

Buscou-se tambem sustenta<;ao te6rica para este trabalho, recorrendo a autores 

de referencia nacional que vern discutindo a implanta<;ao da polftica no pafs. 

Tendo como objetivo comparar se os Pianos Municipais de Assistencia Social 

elaborados pelos 6rgaos gestores da polftica de assistencia social estao coerentes com 

a Polltica Nacional de Assistencia Social vigente (primeiro objetivo especffico ), foram 

estudados os 21 PMASs relativos ao ana de 2007. Para esta analise comparativa fez

se necessaria recorrer a autores nacionais, como suporte te6rico para a analise, bern 

como a compara<;ao do resultado da compila<;ao de dados do Relat6rio de Gestao. 

Buscando observar se o planejamento da Polftica Municipal de Assistencia 

Social expressa no Plano Municipal de Assistencia Social foi cumprido (segundo 

objetivo especffico ), foram tambem analisados os Relat6rios de Gestao do ana de 2006, 

dos municfpios ja citados e confrontados com os respectivos Pianos Municipais de 

Assistencia Social, 

Estes dais instrumentos ofereceram a oportunidade de mapear a estrutura 

operacional existents nos 6rgaos gestores, destinados para a area (terceiro objetivo 

especffico) observando itens como infraestrura, diagn6stico municipal, gestao da 

polltica e financiamento, sendo que alguns destes dados foram comparados com os 

dados dos Pianos Municipais de Assistencia Social. 

Para verificar se a pratica dos gestores da polftica de assistencia social esta 

pautada em conhecimentos da normativa que regulamenta a assistencia social (quarto 
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objetivo especffico ), foram realizadas entrevistas estruturadas, entre os dias 12 e 27 de 

junho de 2007, com 12 gestoras, de municipio de pequeno porte I (07), pequeno porte II 

(04) e grande porte (01 ). A atenc;ao aos partes dos municlpios teve como cuidado nao 

concentrar as entrevistas em municlpios de urn s6 porte, contemplando as diferentes 

realidades e responsabilidades dentro do sistema unico. Dentro de cada porte a 

escolha do municipio foi em func;ao da compatibilizac;ao das agendas do entrevistado e 

do entrevistador. 

Buscou-se informac;oes junto ao gestor sabre o conhecimento da normativa e 

seu grau de autonomia na administrac;ao para planejamento e decisoes relativas a ac;ao 

na pasta que lhe responde, assim sendo, foram realizadas perguntas relativas ao 

processo de planejamento da area, como organiza o tempo dentro das atividades do 

setor, como compreende ser o seu papel, em que este se ap6ia para a tomada de 

decisoes, mecanismos utilizados para conhecimento da realidade do municipio, e 

conhecimento e autonomia relativamente a orc;amento e financiamento para as ac;oes, 

alem de perfil do entrevistado. 

Sao os seguintes os municipios que participaram das entrevistas, conforme 

porte: Pequeno porte 1: Boa Ventura de Sao Roque, Cand6i, Foz do Jordao, Goioxim, 

Reserva do lguac;u, Rio Bonito do lguac;u e Turvo. Pequeno Porte II: Laranjeiras do Sui, 

Nova Laranjeiras, Pinhao e Prudent6polis. Grande Porte: Guarapuava. (na regiao nao 

existe municipio de media porte, pela classificac;ao utilizada pela PNAS). Ap6s as 

entrevistas, estes questionarios foram totalizados e analisados. 
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Para consolidar o levantamento de informagoes e demonstrar a concepgao da 

polftica de assistencia social dos gestores dessa polftica (1.f.d.}, todos os documentos 

foram reunidos e analisados. 

Para subsidiar os estudos deste trabalho, varias fontes de dados foram 

utilizadas, como o Censo Demografico de 2000, do Institute Brasileiro de Geografia e 

Estatistica - IBGE; Familias Pobres no Parana, do Institute Paranaense de 

Desenvolvimento Economico e Social - IPARDES; a Fundagao Nacional do Indio -

FUNAI, Comissao Pastoral da Terra- CPT, e site do MOS. 
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4. ASSISTENCIA SOCIAL NA REGIAO DE GUARAPUAVA 

Para tratar da Assistencia Social na regiao de Guarapuava, fez-se necessaria 

uma caracterizagao dessa regiao, com o objetivo de conhecer o quadro s6cio 

economico em que estao inseridos esses municfpios, o que tern como consequencia, a 

demanda por polfticas publicas em geral e, particularmente, de Assistencia Social. 

Entende-se que as analises dos Pianos Municipais e dos Relat6rios de Gestao 

precediam deste olhar sabre a regiao. 

4.1. 0 TERRITORIO PESQUISADO 

Busca-se focalizar para esse trabalho a regiao centro oeste do Estado do 

Parana, para analisar a situagao de implantagao da Polftica de Assistencia Social. Este 

territ6rio possui 21 municfpios, que compoem a micro regiao de Guarapuava (tendo por 

base a divisao administrativa da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Promogao Social). Os municfpios desta regional sao: Boa Ventura de Sao Roque, 

Campina do Simao, Cand6i, Cantagalo, Espigao Alto do lguagu, Foz do Jordao, 

Goioxim, Guarapuava, Laranjal, Laranjeiras do Sui, Marquinho, Nova Laranjeiras, 

Palmital, Pinhao, Porto Barreiro, Prudent6polis, Quedas do lguagu, Reserva do lguagu, 

Rio Bonito do lguagu, Turvo, Virmond. 
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Estes municlpios fazem parte de tres associagoes de municlpios: 

CANTUQUIRIGUAQU (14 municfpios) AMOCENTRO (6 municlpios) e AMCESPAR (1 

municipio). 

0 fndice de Exclusao Social (IES) utiliza variaveis ligadas a qualidade de vida da 

populagao tais como violencia, desigualdade, nfvel de escolaridade e emprego formal. 

A somat6ria ponderada dessas variaveis leva a uma pontuagao entre 0 e 1. Quanto 

mais proximo de zero, pior a exclusao. Ja o fndice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

da ONU analisa a renda, educagao e expectativa de vida. Observando-se os dados da 

regiao relativamente a estes Indices, se percebe que a mesma possui urn valor de 0,42 

de fndice de Exclusao Social (Anexo Ill) e urn fndice de Desenvolvimento Humano 

medio de 0,71. (Anexo Ill) Possui tambem urn percentual medio de pessoas abaixo da 

linha de pobreza de 44%, a maior entre as demais regioes do Estado. (Anexo Ill) 

A regiao possui caracterfsticas distintas das demais no Estado, ficando evidente 

esta constatagao quando se observa o Mapa Situagao de Famllias Pobres no Parana

IPARDES 2000 (Anexo II). Este mapa mostra a situagao dos municfpios do Estado, 

relativamente a concentragao de famllias pobres, classificando municfpios como 

crfticos, com elevada populagao de pobres, com elevado contingente de pobres e com 

baixo contingente de pobres. Entre os vinte e dois municfpios em estado crftico no 

Parana, sete (32%) deles sao da micro regiao de Guarapuava (Pinhao, Turvo, Cand6i, 

Prudent6polis, Rio Bonito do lguagu, Cantagalo e Palmital). Entre os cinqOenta e nove 

com elevada populagao de pobres, nove (15,26%) sao daquela micro regiao (Foz do 

Jordao, Porto Barreiro, Marquinho, Goioxim, Campina do Simao, Boa Ventura de Sao 

Roque, Laranjal, Nova Laranjeiras e Espigao Alto do lguagu). 
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0 IDH-M caracteriza-se por ser um fndice que sinaliza um padrao social media do municipio, e a 
taxa de pobreza permite dimensionar o segmento mais carente da populagao. Alem disso, o IDH
M, na condigao de indicador comparavel internacionalmente, possibilita inserir o territ6rio 
diagnosticado nas varias escalas polfticas e economicas. A taxa de pobreza permite, por sua vez, 
identificar . a parcel a da populagao dependents diretamente de uma a gao publica e privada 
concertada. (CONDETEC, 2004, pag. 18) 

A Polltica Nacional de Assistencia Social/2004 toma como forma de 

caracterizac;ao dos grupos territoriais a definic;ao de municlpios como de pequeno porte, 

media e grande porte. Assim sendo, sao considerados de pequeno porte I os 

municlpios brasileiros com populac;ao ate 20.0000 habitantes, de pequeno porte II os 

municlpios de 20~001 ate 50.000 habitantes, de media porte aqueles de 50.001 ate 

100.000 habitantes e de grande porte, os de 100.001 ate 900.000 habitantes. 

Observando-se os municlpios da regiao de Guarapuava, vamos perceber que o 

menor municipio em termos de populac;ao e Virmond, com 3.949 habitantes e o maior 

municipio e Guarapuava, com 155.161 habitantes. Sao quinze municlpios de pequeno 

porte I, cinco municlpios de pequeno porte II e urn municipio de grande porte. 

A Taxa de pobreza indica o percentual de famflias pobres no municipio, a partir 

da renda familiar, que sera inferior ou igual a meio salario mlnimo por pessoa (I PEA). A 

maior taxa de pobreza sera encontrada em Laranjal (58, 11% da populac;ao ), que 

tambem tern o pior lndice de exclusao social (0,349) e o pior IDH-M (0,651 ). A melhor 

situac;ao frente ao lndice de exclusao social da regiao e Guarapuava (0,522), que tern 

tambem a menor taxa de pobreza, mas que tern 24,85% da populac;ao considerada 

pobre. 0 melhor IDH-M e de Laranjeiras do Sui (0753). 
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De 1991 para 2000 houveram mudanc;;:as para melhor nos Indices de 

Desenvolvimento Humano (IDH-M) em todos os municlpios da regiao, porem, mesmo 

em 2000, a regiao tern uma colocac;;:ao muito aquem da desejada como aceitavel, 

ficando abaixo da media do Estado (0,787) e de Curitiba (0,856) sendo que somente 

Guarapuava tern colocac;;:ao melhor que a media do pals (0,766). (Anexo 7.4.). 

A grande maioria dos municlpios da regiao (quinze) tern populac;;:ao rural maior 

que a populac;;:ao urbana; cinco municlpios com maior populac;;:ao urbana e urn municipio 

com numero de habitantes bastante parecido nas areas urbana e rural (Anexo 7.5.) 

Estes dados apontam a concentrac;;:ao de populac;;:ao rural e a necessidade do 

oferecimento de polfticas setoriais para a populac;;:ao residente nessa regiao, 

observando-se que Guarapuava, sendo uma cidade de grande porte e possuindo 

grande parcela da populac;;:ao na area urbana, ja sofre as consequencias de ser urn 

municipio que sofreu grande exodo rural, por se caracterizar como p61o regional. 

No Parana, em 2000, a taxa de pobreza entre as famflias era de 20,87%. A pobreza rural, dada 
sua dispersao espacial e menor visibilidade, conta geralmente, com uma menor rede de servigos 
e assistencia. Observou-se que parcela expressiva dos pobres paranaenses esta associada ao 
meio rural, o que pode ser observado de duas formas: atraves da definigao utilizada pelo IBGE 
para rural e urbana, e por meio de uma nogao ampliada de rural, que incorpora a populagao 
residente nas sedes urbanas dos pequenos municlpios (ate 20 mil habitantes) ao conjunto da 
populagao rural. Nesse caso, esta populagao torna-se mais significativa. A questao que se coloca 
nao e a de qual tipo de pobreza deve ser priorizado - urbana ou rural -, mas sim que medidas 
sao mais adequadas a cada realidade. (CONDETEC, pag.20 e 21 ). 

Os dados apontam para uma realidade em que a pobreza, em termos percentuais, e relevante. 
Note-se que essa e uma caracterfstica presente em uma regiao mais ampla, a mesorregiao 
Centro-Sui paranaense, a qual apresenta a maier taxa de pobreza do Estado, 36,98% (IPARDES, 
2003). (CONDETEC, 2004 pag. 21). 
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Observando-se o numero de famllias com renda mensal familiar per capita ate% 

salario mfnimo, por situa9ao de domicllio e taxa de pobreza, segundo municfpios da 

regiao - Parana - 2000, dados do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica, no 

Anexo 7.6. percebe-se o total de famllias pobres da regiao, distribufdas por area urbana 

e rural. Metade dos municfpios desta regiao tern, em media, 50% da popula9ao 

considerada pobre. 

A regiao possui a maior concentra(fao de popula9ao indfgena do Estado. 

Segundo dados fornecidos pela FUNAI, a popula9ao e de 2.648 pessoas, numa area de 

35.220,56 hectares, abrangendo os municfpios de Espigao Alto do lgua<fu, Nova 

Laranjeiras, Turvo e Guarapuava (Anexo 7.7.) . 

. A regiao, segundo dados do MST/2006, apresenta 37 assentamentos 

rurais, compondo uma popula9ao de 5.060 famllias. Os acampamentos somam 4.070 

famflias (Anexo 7.8.e 7.9.). 

E sabido que a pobreza e a desigualdade tern consequencias profundas na 

organiza9ao da vida dos cidadaos. PAIVA (2006), tras esta reflexao com bastante 

clareza. 

Nessa patria desimportante, o quadro social de profunda desigualdade e de extrema pobreza das 
maiorias e condensado pelo aumento exponencial do desemprego, fragilizac;ao da capacidade 
socializadora das redes familiares, falta de perspectivas para a juventude e abandono na velhice; 
trabalho infantil, explorac;ao e abuso sexual de crianc;as e adolescentes, crescimento das 
condutas violentas e praticas economicas que lucram com a criminalidade e a toxicodependencia, 
penuria sociocultural, empobrecimento politico dos processos artfsticos populares, a degradac;ao 
ambiental, morte por doenc;as curaveis, fome. (PAIVA, 2006, p.17) 

A consequencia da exclusao e da vulnerabilidade remete a Assistencia Social o 

desafio do desenvolvimento de a96es pr6prias e a articula9ao com as polfticas setoriais 
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(de educagao, saude, trabalho e renda, por exemplo) na construgao de agoes 

integradas. 

Ja o primeiro documento da Politica Nacional de Assistencia Social previu como 

estrategia para a sua implementagao, a criagao ou reestruturagao de 6rgao da 

Assistencia Social na administragao publica com capacidade tecnica e gerencial 

adequadas as fungoes de formulagao, gestao e avaliagao da polltica. Na busca de 

situar como esta a gestao da Polltica Municipal de Assistencia Social na regiao, o 

capftulo 4 analisa no item 4.2 os Pianos Municipais e 4.3 os Relat6rios de Gestao 

preenchidos pelos 21 municfpios, observando esta estrutura dos 6rgaos gestores da 

Polftica de Assistencia Social, relativamente a existencia ou nao de 6rgao gestor proprio 

para a Assistencia Social, quadro de pessoal e respectiva escolaridade. 

0 Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome criou o fndice SUAS, 

como instrumento para a partilha, priorizagao e o escalonamento da distribuigao de 

recursos para o co-financiamento da Protegao Social Basica, por meio de urn criterio 

tecnico. Este instrumento buscou 

( ... ) priorizar aqueles municfpios com maior proporgao de populagao vulneravel (indicado pela 
taxa de pobreza), menor capacidade de investimento (receita corrente lfquida municipal per 
capita) e menor investimento do Governo Federal na Protegao Social Basica (recursos 
transferidos pelo Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS para a Protegao Social Basica 
per capita). 0 fndice SUAS sera calculado todo ano pelo MDS e sera seguido rigorosamente 
quando houver expansao dos recursos para a Protegao Social Basica. (MDS, 2006). 

Observando o rankiamento do fndice SUAS por Estado com atengao aos 

municfpios da regiao de Guarapuava (Anexo 7.10.), percebe-se que dos 313 municfpios 

de pequeno porte I no Estado do Parana: Goioxim e o 1° pi or fndice, Rio Bonito do 
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lguagu eo 2°, Laranjal esta em 6°, Marquinho encontra-se em 8° Iugar, Turvo em 10°, 

Foz do Jordao em 16°, Cantagalo em 17°, Nova Laranjeiras em 20°, Palmital em 26°, 

Campina do Simao em 28°, Espigao Alto do lguagu em 32°, Cand6i 40°, Boa Ventura 

de Sao Roque em 41°, Porto Barreiro em 64°, Reserva do lguagu em 72° e Virmond em 

171°. Observe-se que Nova Laranjeiras a epoca deste dado estava classificada como 

municipio de pequeno porte I. Atualmente, pela recente contagem populacional 

realizada pelo IBGE, o municipio passa a ser considerado como de pequeno porte II, 

sendo tratado assim nos demais capitulos deste trabalho. 

Dos cinqOenta e quatro municfpios do Estado do Parana de pequeno porte II: 

Prudent6polis tern o menor fndice SUAS, Pinhao e o 4°, Quedas do lguagu e o 5° e 

Laranjeiras do Sui eo 11° pior colocado. 

Dos 16 Municfpios de grande porte: Guarapuava e o 2° pior colocado. 

0 resultado do rankiamento do fndice SUAS somado aos dados relatados 

anteriormente oferece urn quadro da situagao de gestao da Polftica de Assistencia 

Social na regiao. Percebe-se que ela esta Ionge de ser a gestao prevista na Politica 

Nacional. 

4.2. ANALISE DOS PLANOS MUNICIPAlS DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Como foi dito no item 2.4 deste trabalho, Os lnstrumentos de Gestao, o 

"Pianejamento e urn instrumento, uma ferramenta a disposigao de urn gestor. ( ... ) Urn 

dos principais produtos do processo de planejamento e o plano. No nosso caso, o 
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Plano Municipal de Assistencia Social. A figura do Plano na Assistencia Social tern sua 

legitima<;ao jurfdica na LOAS, atraves do artigo 30, que diz que e condi<;ao para o 

repasse, aos Municfpios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata 

esta Lei, a efetiva institui<;ao e funcionamento de Conselho de Assistencia Social, 

Fundo de Assistencia Social e Plano de Assistencia Social". 

A gestao social conforms estabelecida na LOAS e sobretudo a ac;ao politica compromissada com 
demandas, necessidades e interesses dos cidadaos de uma sociedade, com a finalidade de 
assegurar-lhes o acesso aos bens e servic;os qualificados que lhe permitam uma participac;ao 
efetiva na vida em social. Para tal, a gestao social das ac;6es publicas deve deixar claras suas 
metas e os resultados esperados, as despesas previstas, os padr6es de qualidade requeridos 
para os diversos servic;os de Assistencia Social, assim como os indicadores de monitoramento e 
avaliac;ao da qualidade das ac;oes e da polftica como um todo. Mais ainda, a propria gestao deve 
criar a possibilidade da participac;ao e do debate democratico dos diversos protagonistas 
envolvidos, resultando um novo paradigma de relac;ao entre Estado e sociedade civil. (YASBEK, 
2004, p. 22-23). 

No estado do Parana a institui<;ao do processo de elabora<;ao dos Pianos 

Municipais de Assistencia Social, e da segunda metade da decada de 90. 0 gestor 

estadual elabora o roteiro do Plano, submete as instancias de controle e pactua<;ao e 

apresenta para os municfpios, via sistema, com prazo para o seu preenchimento e 

aprova<;ao no CMAS. Segue-se normalmente um roteiro basico, acrescido de campos 

que demandam informa<;5es complementares, quando estas se fazem necessarias. 

0 roteiro do PMAS do ana de 2007 foi descrito no item 2.4. Nele, sera 

apresentado o resultado da analise dos vinte e um PMAS analisados. 



114 

4.2.1. ldentificac;ao dos 6rgaos Gestores 

0 PMAS 2007 inicia com a identificac;ao do 6rgao gestor. Gestor e aquele que e 

responsavel por urn sistema. No caso aqui, trata-se do gestor da Polftica Municipal de 

Assistencia Social. 

Nos 21 municfpios da regiao de Guarapuava os 6rgaos gestores da Polftica de 

Assistencia Social estao organizados, em sua maioria, em secretarias municipais (17 

municfpios). Nove destas secretarias sao denominadas Secretaria Municipal de 

Assistencia Social. As demais se nominam de Promoc;ao Social (04), Promoc;ao Social 

e Humana, Ac;ao Social. Em dois municfpios a area da Assistencia Social esta vinculada 

a outra area de atuac;ao, e compartilhada com a Secretaria de Saude e Bern Estar 

Social e dois municfpios nao tern secretaria no seu desenho administrativo, criaram 

apenas departamentos. 

A imprecisao do nome certamente e consequencia da imprecisao relativa ao 

papel da Polftica de Assistencia Social, o que sera tratado em outro momenta desta 

pesquisa. 

Durante o processo de entrevistas, identificou-se da presenc;a da figura da 

esposa do prefeito ocupando o cargo de gestor da polftica. Na regiao pesquisada, em 

14 municfpios quem responde como gestora e a esposa ou a filha do prefeito municipal. 

0 primeiro damismo e legado hist6rico na polftica de Assistencia Social. Desde a 

criac;ao da LBA esta figura se firmou. A LBA surge em 1942, dirigida pel a esposa do 

entao presidente, a Sra. Darcy Vargas. A associac;ao do primeiro damismo ao 

assistencialismo trouxe as esposas de prefeito para a polftica, numa associac;ao 

equivocada sabre o papel desta polftica publica, como nos tras Falcao, 
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"E importante atentar para esta questao. No imagmano coletivo, primeiras
damas/filantropia/benesse dos governantes se confunde e configuram a Assistencia Social aos 
pobres. Assim Assistencia Social permanece naquele patamar de agao que e mais uma questao 
de politicos que de polfticas. Perde o seu can~ter tecnico profissional de intervengao deliberada 
no social, reforgando a condenavel e tradicional agao paternalista do Estado brasileiro". 
(FALCAO, 1990, p. 154). 

A nova configuragao da Polftica de Assistencia Social no Brasil tern uma 

responsabilidade, significa mais que uma modernizagao ou introdugao de novas 

tecnicas ou formas de gestao. Necessariamente deve significar uma mudanga na 

concepgao da Assistencia Social como polftica de seguridade social, afiangadora de. 

direitos. 

4.2.2. Recursos Humanos do 6rgao Gestor 

Analisando os quadros de pessoal dos municlpios estudados percebeu-se que 

no quadro tecnico entre Assistentes Sociais (38), psic61ogos (14), pedagogos (12) e 

outros (08), somam-se 72 tecnicos. Destes, 45% sao efetivos, 28% sao comissionados, 

12% sao contratados via convenio com entidades e 15% a contratagao e via servigo 

terceirizado. Destes, estao desenvolvendo fungoes exclusivas no 6rgao gestor 55%, 

compartilhados entre 6rgao gestor e rede s6cio assistencial 10% e trabalhando na rede 

de atendimento 35%. Com relagao ao nfvel de escolaridade, 2% sao estagiarios, 61% 

tern nfvel de graduagao, 32% nfvel de especializagao e 5% sao mestres. Com relagao a 

carga horaria semanal, 2% trabalham 4 horas por semana, 6%, trabalha 8 horas por 

semana, 13% trabalha 20 horas por semana, outros 13% trabalham 30 horas por 
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semana e 66% trabalham 40 horas por semana. Outros profissionais foram registrados 

no instrumento, como: atendentes (64), auxiliares de servigos gerais (65), motoristas 

(24), auxiliares administrativos (48), tecnicos em informatica (02) e a categoria outros, 

mas nao especificada, (129). 0 tipo de vfnculo: efetivos 46,5%, comissionados 23%, 

convenio com entidade 6% e servigo terceirizado 24,5%. Alguns destes profissionais 

prestam servigos exclusivamente no 6rgao gestor 57,20%, compartilhados entre 6rgao 

gestor e rede s6cio assistencial 2,40% e trabalhando na rede de atendimento 40,40%. 

Com relagao ao nfvel de escolaridade, 78,40 % sao estagiarios, 21 ,45% sao graduados 

e 0,10% sao especialistas. Com relagao a carga horaria semanal, 0,5% trabalha 4 

horas por semana, 1%, trabalha 8 horas por semana, 0,5% trabalha 16 horas por 

semana, outros 1% trabalham 20 horas por semana, outros 1% trabalham 24 horas por 

semana, 2% trabalham 30 horas por semana e 66% trabalham 40 horas por semana. 

Chama a atengao alguns dados como, por exemplo, o tipo de vfnculo trabalhista. 

No caso dos tecnicos, praticamente a metade ( 45%) o contrato e efetivo, foi admitida 

por concurso publico. A Constituigao Federal, artigo 37- II (1988, p. 74-75) diz que "a 

investidura de cargo ou emprego publico depende de aprovagao previa em concurso 

publico de provas ou de provas e tftulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeagoes para cargo 

em comissao declarado em lei de livre nomeagao e exoneragao". Nestes municfpios, 

45% dos tecnicos e 46,5% dos outros profissionais, foram contratados seguindo a 

orientagao da Constituigao Federal. Nestes municfpios tambem, 28% dos tecnicos e 

23% dos outros profissionais sao contratados por cargo em comissao. 0 inciso V do 

artigo 37 da CF diz que "as fungoes de confianga, exercidas exclusivamente por 
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servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissao, a serem preenchidos 

por servidores de carreira nos casas, condic;oes e percentuais mlnimos previstos em lei, 

destinam-se apenas as atribuic;oes de direc;ao, chefia e assessoramento". No caso 

desta pesquisa, encontramos 28% de tecnicos e 23% de outros profissionais 

contratados com cargo em comissao. Lembremos que o cargo em comissao e urn cargo 

da confianc;a do dirigente municipal e o que acontece e que ao final do mandata deste, 

trocam-se os funcionarios contratados por este expediente, ou seja, a nao estabilidade, 

ja que existe a possibilidade da livre exonerac;ao (art. 37 - I) tras instabilidade ao 

funcionario, fragiliza e tras descontinuidade ao trabalho desenvolvido pelo 6rgao gestor, 

diante da complexa tarefa requerida pelo campo socioassistencial. Entende-se que a 

garantia da qualidade das ac;oes realizadas no municipio esta relacionada a 

possibilidade do municipio possuir urn quadro de pessoal capacitado e em numero 

suficiente para o desenvolvimento das ac;oes demandadas pela realidade municipal, em 

termos de planejamento, diagn6stico, oferta de servic;os socioassistenciais. A NOB-RH 

(2006, p. 4) tambem tras esta orientac;ao quando diz que "Nos servic;os publicos, o 

preenchimento de cargos, que devem ser criados por lei, para suprir as necessidades 

dos servic;os deve ocorrer por meio de nomeac;ao dos aprovados em concursos 

publicos, conforme as atribuic;oes e competencias de cada esfera de governo, 

compatibilizadas com seus respectivos Pianos de Assistencia Social (Nacional, 

Estaduais, do Distrito Federal e Municipais), a partir de parametros que garantam a 

qualidade da execuc;ao dos servic;os". 

A NOB de Recursos Humanos foi aprovada em dezembro de 2006, Nela, a 

Secretaria Nacional de Assistencia Social (SNAS) apresenta as primeiras diretrizes para 
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a polftica de gestao do trabalho do SUAS. "Trata-se de urn primeiro esfon;:o nesta area 

objetivando delinear os principais pontos da gestao publica do trabalho e propor 

mecanismos reguladores da relac;ao entre gestores e trabalhadores e os prestadores de 

servic;os socioassistenciais ( ... )" (NOB-RH, 2006, p. 8). 

4.2.3. Conselhos Municipais 

A NOB 2005 diz que "os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais sao instancias deliberativas do Sistema Descentralizado e Participative da 

Assistencia Social, regulamentado na PNAS/2004, na forma do SUAS. 0 CNAS, 

institufdo pela LOAS, e os Conselhos das demais esferas, tratados na referida Lei e 

institufdos por legislac;ao especifica, tern carater permanente e composic;ao paritaria 

entre governo e sociedade civil. Sao vinculados ao Poder Executive e a sua estrutura 

pertencente ao 6rgao da Administrac;ao Publica responsavel pela coordenac;ao da 

Polftica de Assistencia Social, que lhes da apoio administrative, assegurando dotac;ao 

orc;amentaria para seu funcionamento". (NOB, 2005, p. 126) 

Diz ainda a NOB que os conselhos municipais em relac;ao a Polftica de 

Assistencia Social devem: aprovar a Polftica Municipal de Assistencia Social, elaborada 

em consonancia com a Polftica Estadual de Assistencia Social na perspectiva do SUAS, 

e as diretrizes estabelecidas pelas Conferencias de Assistencia Social; acompanhar e 

controlar a execuc;ao desta Polftica; aprovar o Plano Municipal de Assistencia Social e 

suas adequac;oes; zelar pela efetivac;ao do SUAS; aprovar a proposta orc;amentaria dos 

recursos destinados as ac;oes finalfsticas de Assistencia Social, alocados no Fundo 
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Municipal de Assistencia Social; aprovar o plano de aplica9ao do Fundo Municipal de 

Assistencia Social e acompanhar a execu9ao or9amentaria e financeira anual dos 

recursos e aprovar o Relat6rio Anual de Gestao. 

Aqui uma situa9ao bastante fmpar se apresenta quando se analisa o quadro 

Conselho Municipal de Assistencia Social: dos 21 municfpios, apenas 2 estao com os 

conselhos organizados paritariamente, o que indica composi9ao correta. Dos demais, 5 

nao preencheram a informa9ao. Em 6 municfpios o CMAS tern secretaria executiva com 

tecnico de nfvel superior, 13 municfpios nao possuem e 2 nao responderam. 

A necessidade de ter como responsavel na Secretaria Executiva do CMAS, 

profissional de nfvel superior para os nfveis de gestao basica e plena dos municfpios foi 

estabelecida pela NOB. A secretaria executiva oferece suporte administrativo e tecnico 

as a96es do CMAS. Nesta regiao, apenas urn municipio esta habilitado a gestao basica, 

os demais estao na gestao inicial. 

Diante destas responsabilidades se questiona qual a legitimidade destes 

conselhos que nao estao compostos ou funcionando regularmente, para a tarefa que 

lhes cabe? 0 que significa isso em termos qualitativos? Como estao estes 

conselhos/conselheiros e conselheiras exercendo as suas competencias legais? 

SPOSATI (1995) comenta que "0 processo de constru9ao dos conselhos e 

extremamente variavel e tern rela9ao direta como nfvel de organiza9ao e organicidade 

da sociedade civil em cada urn dos municfpios brasileiros". (SPOSATI, 1995) 

Os conselhos se configuram, na legisla9ao que os institui, como espa9os de 

representa9ao social, por isso tern natureza polftica, exercem controle social, atuam na 



120 

area de definigao de polftica, sao os novas canais de participagao da sociedade civil na 

coisa publica. Lembra-nos Nogaroli ( 1995) que 

A destinagao de fatias orgamentarias para a assistencia social, alem de transferencias previstas 
na LOAS, estara a meres do jogo politico que permeia a correlagao de forgas pasta no ambito 
dos Conselhos Municipais. Esse Conselho, par um lado, pode garantir avangos para a polftica a 
ser implementada, mas, par outro lado, banalizar a sua propria existencia, como mais uma 
instancia legitimadora de uma "fragil democracia", esvaziando o sentido estrategico de 
organizagao dessa polftica publica, responsavel par instituir-se como instrumento de combate a 
exclusao. (NOGAROLI, 1995, p. 61). 

Os problemas encontrados nos PMASs, relatives a composigao dos Conselhos 

Municipais se repetem quando se observa os Conselhos dos Direitos da Crianga e do 

Adolescente-CMDCA, Conselhos de Direitos da Pessoa ldosa- CMDI e Conselhos dos 

Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPPD, ate com maiores agravantes. Os 

CMDCAs, por exemplo: dos 21 municipios, apenas 2 estao com os conselhos 

organizados paritariamente e em apenas 5 municfpios o CMDCAs tern secretaria 

executiva com tecnico de nfvel superior. Com relagao aos CMDI, apenas 4 municfpios 

possuem este conselho criado e em funcionamento, 1 esta com os conselhos 

organizados paritariamente. Urn respondeu que tern secretaria executiva com tecnico 

de nfvel superior. 0 quadro CMDPPD mostra que dos 21 municfpios apenas urn tern o 

conselho criado e este nao e paritario, e nao respondeu se tern tecnico de nfvel superior 

na secretaria executiva. 

Deve-se lembra que pela extensa exposigao anterior sabre nfveis de habilitagao, 

a existencia de conselhos, o regular funcionamento, a secretaria executiva dos mesmos 

sao criterios e exigencias para habilitagao dos municfpios e tern influencia no processo 

de co-financiamento federal para as agoes realizadas pelos municfpios. 
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Texto do Conselho Federal de Servigo Social_ CFESS (1997, p. 37), elaborado 

quando da preparagao para a II Confen3ncia Nacional de Assistencia Social, analisa 

que "A Assistencia Social nao tern tradigao de controls social ( ... ) como nao se 

constituiu historicamente enquanto polftica, nao foi capaz de adquirir visibilidade como 

uma resposta legftima as crescentes necessidades sociais. A ausencia de visibilidade e 

de publicizagao constitui urn obstaculo ao exercfcio do controls social". 

Quando trata de uma concepgao especffica da Assistencia Social, SPOSATI 

(2004) fala de urn novo paradigma, e de alguns pilares desse novo paradigma, como a 

Assistencia Social como polftica de protegao social. 

No campo da seguridade social a assistencia social e prote~ao, portanto deve operar preventiva 
e protetivamente nas situa~oes de risco social. Deve prover prote~ao social basica e especial. 
( ... )A assistencia social como politica publica deve ofertar a provisao de necessidades fora do 
mercado, isto e, sustentadas pelo or~amento publico na qualidade de garantia social. 
Para tanto, aqui se entende a assistencia social como: polftica de garantias de direitos de 
preven~ao e prote~ao social par meio de servi~os, beneffcios, programas, projetos, 
monitoramento e trabalho social que: 
- previne/reduz situa~6es de risco e pessoal; 
- protege pessoas e famflias vulneraveis e vitimizadas independentemente de idade, sexo, ra~a. 
etnia, renda; 
- cria medidas e possibilidades de ressocializa~ao, reinser~ao e inclusao social; 
- monitora exclusoes, vulnerabilidades e riscos sociais da popula~ao. 
Portanto, a organiza~ao da assistencia social supoe: 
-Uma rede de prote~ao social basica e especial fundada na cidadania; 
-A provisao de urn conjunto de seguran~as sociais a todos; 
-Urn sistema de monitoramento de risco e de defesa de direitos. (SPOSATI, 2004, p. 41). 

4.2.4. Objetivos do Plano Municipal de Assistencia Social 

Como todo instrumento de planejamento, o PMAS tern urn campo para os 

objetivos, dividindo-se em objetivos da protegao social basica- PSB, da protegao social 
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especial - PSE e do aprimoramento da gestao. Tendo SPOSATI como parametro, 

foram analisados os objetivos propostos pelos municipios nos seus respectivos Pianos 

Municipais, bern como o quadro da Rede de Atendimento, item seguinte do 

instrumento. Nestes, alguns pontos chamaram a atengao, e sao trazidos aqui, como par 

exemplo, o municipio que tern como objetivo na Protegao Social Basica - "viabilizar 

atendimento circunstancial da populac;ao em situagao de vulnerabilidade social, 

visando a melhoria de suas condic;oes de vida"; ou o municipio que tern como unico 

objetivo na PSB a "concessao de beneficios eventuais" ou "oportunizar o acesso aos 

minimos sociais basicos que lhes e de direito; objetivos que expressam confusao entre 

os papeis da PSB e PSE; percebeu-se uma tendencia grande em propor agoes para 

segmentos (crianga e adolescente, pessoa portadora de deficiencia, idoso, familia). 

Varias situagoes de municipios que propoem objetivos, mas observando-se o quadro da 

rede, nao . existe servigo para atender aquele objetivo, como par exemplo, o 

atendimento da protegao social especial a pessoas em situagao de risco social e 

pessoal par violagao de direitos, (sem incluir na rede nenhum servigo da Protegao 

Social Especial, sequer o PETI foi citado, sendo que no municipio funciona este 

servigo), ou o objetivo de priorizar e contribuir nos servic;os de abrigamento dos 

individuos, mas na sua rede nao tem abrigo, ou manutengao dos servigos 

especializados de referencia da familia, mas nao tern na rede de PSE este servigo; 

houve municipio que repetiu na PSE e no aprimoramento o objetivo da PSB; fala de 

equipe multidisciplinar, mas s6 tern dais tecnicos na secretaria; ou ainda municipio que 

nao preencheu 0 item objetivos. 
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As situa~oes aqui relatadas podem ter ocorrido por diversas razoes, como por 

exemplo, a falta de entendimento sabre como se constroem objetivos e a fun~ao deles 

no processo de planejamento, por falta de compreensao dos termos da polftica, 

confundindo as terminologias utilizadas, por simples banaliza~ao do procedimento, por 

dificuldade na compreensao da politica. Cabem, de qualquer forma, algumas 

observa~oes. Fica patente aqui uma compreensao de que o atendimento circunstancial 

pode provocar inclusao social e que o usuario desta polftica s6 tern direito ao mfnimo; o 

carater focalista, seletivo, fragmentador dos usuaries da polftica, reproduzindo ainda 

uma heran~a desta nos documentos anteriores ao SUAS; a reitera~ao de praticas que 

remetem, a exclusao social, a~oes sobrepostas, pulverizadas, descontfnuas, sem 

impacto ou efetividade, focalizadas nos mais pobres entre os pobres, ausencia de 

a~oes integradas e intersetoriais, ausencia de defini~oes quanta a padroes de 

qualidade dos servi~os prestados. 

SPOSATI fala do "( ... ) questionamento da tradi~ao clientelista, assistencialista e 

tuteladora que historicamente configurou para as a~oes nessa area, urn padrao de 

gestao conservador. A identifica~ao de Assistencia Social com assistencialismo e com 

filantropia ainda e parte dos desafios a serem enfrentados nesta area. Decadas de 

clientelismo consolidaram uma cultura tuteladora que nao tern favorecido o 

protagonismo nem a emancipa~ao dos usuaries da Assistencia Social em nossa 

sociedade". (2004, p. 19) 
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4.2.5. Quadro da Rede Socioassistencial 

Com rela<;ao ao Quadro da Rede Socioassistencial, alguns registros do que se 

observou: 

- muitos municfpios nao registraram na sua rede servi<;os e programas de 

transferencia de renda que vern sendo co-financiados pela Uniao ou pelo Estado, como 

par exemplo, o BPC (em 09 municfpios), Programa Balsa familia (06), PETI Balsa (07) e 

A<;oes s6cio educativas do PETI (05), da antiga rede SAC (Servi<;os de A<;ao 

Continuada), nas diversas modalidades 09 inser<;oes nao foram registradas. Em outros 

casas, o municipio citou o servi<;o, porem s6 registrou como financiado pelo municipio e 

nao co-financiado par outras esferas, Programa Luz Fraterna (15), Leite das Crian<;as 

do Parana (09), Tarifa Social da Agua (13), GRAS (02) 

Outra situa<;ao foi a do municipio que nao tern GRAS, mas declarou que tern 

BPC no GRAS, protagonismo juvenil, convivencia e sociabilidade, PAIF, gera<;ao de 

trabalho e renda; ou aquele que tern o GRAS, mas registrou como a<;oes de prote<;ao 

especial o atendimento domiciliar; ou conselho tutelar acompanhando execu<;ao de 

medidas s6cio educativas de presta<;ao de servi<;os a comunidade. 

4.2.6. Quadro Geral de Financiamento 

Com rela<;ao ao item recursos, compatibilizaram-se as informa<;oes sabre valor 

em beneficia eventual declarado no Relat6rio de Gestao e percebeu-se que nao e a 

mesma declarada no PMAS, em 11 municlpios; no PMAS nao coincide a informa<;ao 
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sabre orc;amento do municipio para a assistencia social e a soma dos recursos 

investidos que sao registrados neste quadro, em todos os municlpios; o municipio 

declarou urn valor de investimento publico na Polltica de Assistencia Social e volume 

transferido para o fundo e, observado o quadro seguinte, que consta orc;amento geral 

do municipio, o que esta constando como recurso depositado no fundo, nao confere 

com o dado do item anterior, em 05 municlpios; no PMAS muitos itens com valores 

zerados (04); muitos dados de valores recebidos pelo co-financiamento dos servic;os 

que nao coincidem com os que o municipio declarou (08); urn municipio nao declarou 

os recursos investidos; os valores do Quadro Geral do financiamento nao tern 16gica 

(02); os municlpios nao declararam outras fontes de recursos, apesar de suas redes 

serem basicamente co-financiadas pela esfera federal, par exemplo; o instrumento 

pede informac;oes sabre arrecadac;ao municipal per capita, investimento publico na 

Polftica de Assistencia Social e volume transferido para o fundo e proporc;ao da receita 

total aplicada na Polftica de Assistencia Social, porem, muitos municlpios zeraram as 

resposta, ou responderam parcialmente. Diante destas constatac;oes, deve-se lembrar 

que a Assistencia Social nao pode mais ser atividade assistematica, ela tern que ter 

continuidade, organizac;ao, uma atividade diaria, pais as necessidades sociais nao 

cessam. Ha que se ter, decerto, a previsao e alocac;ao de recursos publicos e da 

sociedade, claramente visualizados. 

Para ser protec;ao, para operar no dizer de SPOSATI preventiva e protetivamente 

nas situac;oes de risco social, para prevenir, para criar possibilidades de 

ressocializac;ao, reinserc;ao e inclusao social, a assistencia social "nao pode ser urn ato 
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eventual, ao contrario, tern que ser sistematica, continuada e previsfvel" (PAIVA 1997 p. 

6). 

Necessaria tambem a definigao de padroes de qualidade e a apropriagao da 

relagao custo-resultado. 

0 processo de financiamento de toda polftica social deve estar previsto no 

planejamento orgamentario, que se constitui no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orgamentaria, e na Lei Orgamentaria Anual, que sao importantes instrumentos, para 

obtengao de oficialidade e adequagao de metas integrantes da Polftica Municipal de 

Assistencia Social. 

0 paragrafo (mica do art. 30 da LOAS (que foi acrescido pela Lei n°. 9.720, de 30 

de novembro de 1998) preceitua que e condigao para transferencia de recursos do 

FNAS as demais esferas a comprovagao orgamentaria dos recursos pr6prios 

destinados a Assistencia Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistencia 

Social, a partir do exercfcio de 1999. 

Os Fundos de Assistencia Social sao urn fundo especial, conforme a Lei 

4.320/64- artigo 71: "Constitui Fundo Especial o produto de receitas especificadas que, 

par lei, se vinculam a realizagao de determinados objetivos ou servigos, facultada a 

adogao de normas peculiares de aplicagao", assim, urn instrumento de captagao e 

aplicagao de recursos para o financiamento das agoes na area de Assistencia Social. 

Deve ser criado par ato legal (lei, resolugao, portaria). 

A gestao do Fundo de Assistencia Social em cada esfera de governo sera 

exercida pelo 6rgao gestor da Polftica de Assistencia Social. No item Gestao 

Financeira, a NOB SUAS, reforga que os fundos sao instancia de financiamento dessa 
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polftica publica nas tres esferas de governo. Este financiamento da Assistencia Social 

se efetiva, utilizando criterios de partilha de todos os recursos neles alocados, os quais 

sao aprovados pelos respectivos conselhos de Assistencia Social. No ambito da Uniao 

e dos estados, a deliberagao dos conselhos deve ser antecedida de pactuagao nas 

comissoes intergestores equivalentes. 

Cabe ao 6rgao responsavel pela coordenagao da Polftica Publica de Assistencia 

Social, na respectiva esfera de governo, a gestao e a responsabilidade pelo fundo 

naquele ambito, e, ao conselho respective, a orientagao, o controle e a fiscalizagao 

desse gerenciamento. 

A instituigao dos fundos caracteriza uma forma de gestao transparente e 

racionalizadora de recursos, que contribui para o fortalecimento e visibilidade da 

Assistencia Social no interior da Administragao, bern como para o controle social de 

toda execugao financeira. Devem todas as esferas de governo instituir tais fundos em 

seus ambitos como unidades orgamentarias, com alocagao de recursos pr6prios para 

subsfdio as agoes programaticas e co-financiamento da polftica, garantida a diretriz do 

comando unico e da primazia da responsabilidade do Estado. 

4.2.7. Cronograma de Transigao 

0 item seguinte do PMAS e o Cronograma de Transigao. Trata-se do repasse 

das a goes prestadas pel a Polftica de Assistencia Social, que nao sao especfficas a 

mesma, para as demais polfticas sociais ( educagao, saude, habitagao, agricultura, par 
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exemplo). Neste item, 05 municlpios nao cadastraram ac;oes no cronograma. Os 

demais, a previsao esta aqui registrada. 

Com relac;ao a ac;oes da area da educac;ao, as previsoes sao: 

- educac;ao infantil 09 municfpios, sendo que 05 previram transic;ao para 2007, 02 

para 2008 e 02 para 2009. A educac;ao infantil foi par muitos anos financiada pela 

Assistencia Social. Porem, desde a Constituic;ao Federal/88 ate a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educac;ao, o direito a educac;ao infantil esta assegurado de forma legal, pela 

polftica de educac;ao. Na legislac;ao relativa a Assistencia Social nao existe previsao de 

financiamento para ac;oes nesta area. Desta forma, toda a orientac;ao, e principalmente 

ap6s a aprovac;ao do FUNDEB, e de que os municlpios cadastrem as suas unidades de 

educac;ao infantil no sistema proprio, para financiamento par aquela area e fac;am a 

chamada "mudanc;a de modalidade" para atender famflias de crianc;as de 0 a 6 anos na 

assistencia social. Desta forma, a previsao dos municfpios de transic;ao da educac;ao 

infantil para a educac;ao dentro de tres anos, e bastante alargada; 

- transporte escolar, tres municfpios realizam esta ac;ao, via secretaria de 

assistencia social, sendo que a previsao de transic;ao e para o ana de 2007; 

- dac;ao de uniforme e material escolar, 05 municfpios declaram que fazem esta 

ac;ao, sendo que 02 deles preveem a transic;ao para 2007, 02 para 2008 e 01 para 

2009; 

- doac;ao de fraldas, 02 municfpios fazem doac;ao desse genera, como forma 

complementar a polftica de educac;ao, e a previsao de deixar de faze-lo e 2009; 

Na area de saude: 
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- doagao de 6rtese e pr6tese, 07 municfpios, com previsao para 2007 (01 ), 2008 

(02) e 2009 (04); 

- doagao de medicamentos, 07 municfpios o fazem, sendo que planejam o 

repasse da responsabilidade para 2007 (03), 2008 (01) e 2009 (03); 

- habilitagao e reabilitagao de pessoas com deficiencia, 04 municfpios o fazem 

sob responsabilidade da assistencia social, sendo que em 2007 (02), e 2009 (02) 

pretendem fazer a transigao; 

- transporte de pacientes, sao 02 municfpios que o fazem, sendo que a previsao 

e de que em 2007 (01) e 2008 (01) deixem de faze-lo; 

- abrigo para pacientes, em 03 municfpios, sendo que em 2007 (01 ), 2008 (01) e 

2009 (01) pretende fazer a transigao; 

- atendimento ambulatorial ao usuario de substancias psicoativas, 03 municfpios 

declararam que fazem, sendo que a previsao e de que em 2007 (01) e 2009 (02) 

deixem de oferecer o servigo pela assistencia social; 

-doagao de fraldas, 08 municfpios, sendo que em 2007 (03), 2008 (02) e 2009 

(03) preveem nao mais faze-lo; 

- comunidades terapeuticas, sao 04 municfpios que oferecem o servigo, 

prevendo a transigao para 2009; 

- grupos terapeuticos, em 03 municfpios, sendo 2008 (01) e 2009 (02) a previsao; 

- atendimento integral institucional para usuarios de substancias psicoativas, 02 

municfpios, sendo a previsao para 2009. 

Observe-se aqui que alguns municfpios nao constaram no seu quadro de rede a 

existencia de abrigo para pacientes, atendimento ambulatorial para usuarios de 
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substancias psicoativas (02), comunidades terapeuticas (03), grupos terapeuticos (02), 

atendimento integral institucional para usuarios de substancias psicoativas, atendimento 

ambulatorial para usuarios de substancias psicoativas (01 ), habilita9ao e reabilita9ao 

(01 ), mas aqui coloca este servi9o para transi9ao. 

Habita9ao 

- doa9ao de materiais de constru9ao, em 07 municipios, sendo que em 2007 

(01 ), 2008 (01) e 2009 (05) pretendem fazer a transi9ao. 

Estes beneffcios oferecidos pelos municfpios se caracterizam como beneffcios 

eventuais. Estao previstos na LOAS no artigo 22, como "aqueles que visam ao 

pagamento de auxilio por natalidade ou morte as familias cuja renda mensal per capita 

seja inferior a % do salario minimo". 0 paragrafo primeiro deste artigo diz que eles 

serao regulamentados pelos Conselhos de Assistencia Social, mediante criterios e 

prazos definidos pelo CNAS e o paragrafo segundo diz que poderao ser estabelecidos 

outros beneffcios eventuais para atender necessidades advindas de situa96es de 

vulnerabilidade temporaria. 0 CNAS aprovou em 19 de outubro de 2006 a Resolu9ao 

n°. 212, que propoe criterios orientadores para a regulamenta9ao da provisao de 

beneffcios eventuais no ambito da politica publica de assistencia social. 

A mesma resolu9ao determina ainda que a regulamenta9ao dos beneffcios 

eventuais e a sua inclusao na lei or9amentaria dos municipios dar-se-ao no prazo de 

ate doze meses (19/10/2007), e sua implementa9ao ate vinte e quatro meses 

(19/10/2008), a contar da data da publica9ao da Resolu9ao. 

0 que se deve observar e que beneffcios sao da responsabilidade da politica de 

assistencia social e quais sao de responsabilidade das demais politicas setoriais. Urn 
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paradigma conservador sempre associou a assistencia a agoes compensat6rias, 

processante de outras pollticas, concepgao esta estigmatizadora, que separa 

segmentos da populagao, ao tempo de buscar que cada polltica social assegure as 

condigoes necessarias para que as usuaries possam utiliza-las. 

4.2.8. Monitoramento e Avaliagao 

Na continuidade, o item do PMAS e o monitoramento e avaliagao da rede de 

servigos. Sao instrumentos utilizados pelo gestor para acompanhamento e controle de 

ag6es. Permitem o acompanhamento de resultados e o impacto das mesmas. 0 

processo de monitoramento e fundamento para o trabalho dos conselhos, para o 

exerclcio do controle social e na formulagao de polltica publicas. Dais municfpios nao 

preencheram este item. A pergunta se existe Plano de Monitoramento e Avaliagao no 

municipio, 01 municipio nao respondeu se tern, mas preencheu o roteiro, 08 

responderam que sim e 09 que nao. Um municipio nao preencheu o PMAS como um 

todo. 

Quando foi perguntado o que preve o plano de monitoramento e avaliagao, 04 

responderam equipe responsavel, 08 a criagao e a utilizagao de instrumentos de gestao 

(relat6rios, PMAS, entre outros), 04 a participagao dos usuaries no planejamento e na 

avaliagao dos servigos socioassistenciais e, 04 estudos e pesquisas sabre o impacto de 

cada servigo socioassistencial. 

Para a pergunta se o Plano de Monitoramento e Avaliagao preve articulagao com 

outras instancias, 07 responderam que sim, sendo que 06 indicaram o CMAS, 06 com 
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demais conselhos setoriais e de direitos, 06 com a rede socioassistencial, e 02 com o 

Ministerio Publico. 

4.2.9. Aprovac;ao do Plano pelo Conselho Municipal de Assistencia Social 

0 ultimo item do PMAS tratou sabre informac;oes sabre o processo de aprovac;ao 

do Plano no Conselho Municipal de Assistencia Social. Dais municfpios nao 

preencheram o item, os demais informaram que: o PMAS foi elaborado pelo 6rgao 

gestor e aprovado pelo CMAS (15), elaborado a partir de discussao entre: CMAS, 6rgao 

gestor, entidades, populac;ao (03). 

Perguntado quais foram as principais alterac;oes do Plano Plurianual 2006-2009 

no que se refere a previsao para o ana de 2007 foi respondido: nao houve alterac;oes 

(01 ), a inclusao da previsao de ac;oes para o CRAS, alterac;oes em programas e 

projetos na area de protec;ao social, impossibilidade de implantac;ao do CRAS, 

recursos, dar atenc;ao especial a crianc;a e ao adolescente vftima de trabalho infantil e 

famflia em situac;ao de vulnerabilidade e ainda incentivar programas de gerac;ao de 

renda, foi dado mais enfase a protec;ao social basica, o aumento de demandas e 

tambem das ac;oes desenvolvidas, implantac;ao do abrigo, que estava previsto para o 

ana de 2006, nao houveram alterac;oes, no ana de 2007 sera dado enfase as ac;oes de 

gerac;ao de renda, capacitac;ao gratuita a populac;ao e melhorias nas moradias, inclusao 

de programas de seguranc;a alimentar e programas de gerac;ao de renda, dotac;ao 

orc;amentaria e programas novas. 
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Solicitado para o municipio relacionar as diretrizes previstas para 2007 com as 

propostas apresentadas na ultima conferencia realizada no municipio, estes indicaram: 

"oficinas profissionalizantes com adultos para geragao de renda, ampliar atendimento 

de geragao de renda e emprego, dar atengao especial a crianga e ao adolescents 

vltima de trabalho infantil e famflia em situagao de vulnerabilidade e ainda incentivar 

programas de geragao de renda, esclarecer mais sabre o que e SUAS/WEB, ampliar os 

espagos de participagao popular e controls social das agoes da polltica de assistencia 

social; criar programas de geragao de renda as famflias em situagao de vulnerabilidade 

social, atraves da conferencia e tambem de outras agoes, sao buscadas alternativas 

para geragao de renda, moradia e melhorar a alimentagao da populagao (doagao de 

material de construgao )". 

Com relagao ao processo de aprovagao pelo conselho? 

- o Plano foi elaborado pelo 6rgao gestor, posteriormente apresentado ao 

Conselho Municipal de Assistencia Social em reuniao, sendo aprovado na respectiva 

reuniao (01 ); 

- foi realizada leitura na Integra no Plano Municipal para 2007, discutidos alguns 

pontos, manuseio do mesmo pelos presentes e seguinte aprovagao. (01) 

- apresentagao do plano em reuniao e aprovagao pelo conselho (08) 

- par maio ria simples (01 ); 

- aprovagao par unanimidade (01) 

- o plano foi realizado pelo 6rgao gestor com a participagao do conselho e 

aprovado em reuniao, conforms ata registrada (01 ). 
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4.3. ANALISE DOS RELATORIOS DE GESTAO 

A NOB SUAS trata no item 3, dos instrumentos de Gestao: Plano de Assistencia 

Social, Onfamento da Assistencia Social, Gestao da lnformactao, Monitoramento e 

Avaliactao e Relat6rio Anual de Gestao (nacional, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais). Neste item, orienta que 

Os Relat6rios de Gestao deverao avaliar o cumprimento das realizac;oes, dos resultados ou dos 
produtos, obtidos em func;ao das metas prioritarias, estabelecidas no Plano de Assistencia Social 
e consolidado em um Plano de Ac;ao Anual; bem como da aplicac;ao dos recursos em cada esfera 
de governo em cada exercfcio anual, sendo elaborados pelos Gestores e submetidos aos 
Conselhos de Assistencia Social. 0 Relat6rio de Gestao destina-se a sintetizar e divulgar 
informac;oes sabre os resultados obtidos e sobre a probidade dos gestores do SUAS as 
instancias formais do SUAS, ao Poder Legislative, ao Ministerio Publico e a sociedade como um 
todo. Sua elaborac;ao compete ao respective gestor do SUAS, mas deve ser obrigatoriamente 
referendado pelos respectivos conselhos. (NOB, 2005, p. 121) 

Acrescenta ainda que regulamentactao especlfica deve orientar quanta aos 

conteudos destes instrumentos, bern como o procedimento on-line. 

0 Estado do Parana atende a normativa nacional, oferecendo o roteiro do 

Relat6rio de Gestao em sistema on-line para os municlpios inclulrem seus dados, 

anualmente. 

Abaixo, passa-se a apresentar o resultado da compilactao feita a partir dos 

Relat6rios de Gestao, do ano de 2006, pelos municlpios da regiao de Guarapuava, 

territ6rio delimitado para este estudo. Aqueles dados ja tratados quando foi realizada a 

analise dos PMASs e que nao trazem nenhum dado novo, serao desconsiderados 

neste item, ou somente relatados, sem a respectiva analise. 



135 

4.3.1. Caracterizagao do 6rgao Gestor da Assistencia Social: 

Com relagao ao espago fisico, urn municipio nao preencheu a resposta e os que 

responderam, 45% das sedes dos 6rgaos gestores estao em espago proprio, 35% e 

alugado e 20% e cedido. 

Dentro do 6rgao gestor, o espago fisico existente para o gerenciamento da 

politica de assistencia social e exclusive em 70% deles, compartilhado com outra 

politica em 15%, compartilhado com outra entidade em 15% dos casas e urn municipio 

nao respondeu. 

No item sabre acesso da populagao que procura a assistencia social, as 

respostas foram que o espago ffsico garante: 

- facil acesso a populagao que procura a assistencia social em 85,70% dos municipios; 

- acesso da pessoa com deficiencia e da pessoa idosa/acessibilidade em 76,20% dos 

municipios; 

- qualidade para o trabalho da equipe tecnica (sigilo, espagos adequados, entre outros) 

em 52,38% dos municipios entrevistados. 

4.3.2. Diagn6stico Municipal 

Neste item, o instrumento possibilita que o municipio indique as situagoes de 

vulnerabilidade e a regiao do municipio onde ha a incidencia. Assim, foram os seguintes 

os resultados (apenas das incidencias, nao da localizagao): 

- empobrecimento - 30,43% 



- desemprego de longa durac;ao- 27,54% 

- fragilidade de vlnculos familiares ou comunitarios - 18,84% 

- ciclo de vida - 2,9% 

-situac;ao de vulnerabilidade relacionada a etnia - 5,8% 

- situac;ao de vulnerabilidade relacionada ao genera - 4,35% 

- situac;ao de vulnerabilidade relacionada a deficiencia- 10,14%. 

Com relac;ao a situac;oes de risco: 

- trabalho infantil- 22,81% 

- quebra de vinculo familiar e comunitario - 19,3% 

- violencia e explorac;ao sexual e comercial- 17,54% 

- situac;ao de rua- 8,77% 

- negligencia ou abandono - 14,04% 

- uso de substancias psicoativas- 17,54%. 
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Chama a atenc;ao aqui, entre outras situac;oes, a incidencia de trabalho infantil. A 

uniao iniciou a implantac;ao do Programa de Erradicac;ao do Trabalho lnfantil - PETI na 

regiao em 2000, em tres municlpios, ampliando estas expansoes acentuadamente, 

sendo esta a regiao do Estado com maier numero de municlpios com o programa. 

Apenas dois municlpios nao possuem o programa atualmente. 0 Ministerio de 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome esta desenvolvendo ac;oes relativas a 

integrac;ao do PETI ao Programa Balsa Familia. Atualmente, o municipio que tern 

incidencia de trabalho infantil pode inserir no Cadastre Unico as familias que tenham 

crianc;as e 'adolescentes nesta situac;ao, clicando urn campo especifico e recebendo a 

expansao do programa, o que significa receber co-financiamento para as ac;oes s6cio 
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educativas de apoio a familia destas crianc;as e a transferencia de renda diretamente 

para as mesmas. Esta nao e a (mica regiao do estado com incidencia de trabalho 

infantil. 0 Estado do Parana, segundo pesquisa recente do IPARDES (lanc;ada em 

12/06/07) e o 6° estado brasileiro no ranking do trabalho infantil. 

Necessaria registrar tambem que com relac;ao a violencia e explorac;ao sexual e 

comercial, dez municfpios registraram incidencia, sendo 6 de pequeno porte I e 4 de 

pequeno porte II e Guarapuava, (mica municipio de grande porte nao registrou o fato. 

A questao relativa ao numero da populac;ao total do municipio x numero da 

populac;ao potencialmente usuaria da polftica de assistencia social, registramos aqui o 

percentual de populac;ao usuaria que cada municipio respondeu: Boa Ventura de Sao 

Roque 79,4%, Campina do Simao 32,1 %, Cand6i nao respondeu, Cantagalo 55%, 

Espigao Alto do lguac;u 49,96, Foz do Jordao 29,4%, Goioxim 0,02%, Guarapuava nao 

respondeu, Laranjal 42,1 %, Laranjeiras do Sui nao respondeu, Marquinho 79,4%, Nova 

Laranjeiras 27,9%, Palmital 47%, Pinhao nao respondeu, Porto Barreiro 41 ,9%, 

Prudent6polis 4%, Quedas do lguac;u 12,8%, Reserva do lguac;u 17,9%, Rio Bonito do 

lguac;u, 56%, Turvo 36,6% e Virmond nao respondeu. 

Mediante a indagac;ao sabre a realizac;ao de diagn6stico das areas de 

vulnerabilidade e risco, 63,2% respondeu que sim, 36,8% que nao e 2 municlpios nao 

responderam. 
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4.3.3. Conselho Tutelar 

No item Conselho Tutelar, foi perguntado, por categoria, os tipos de violagao de 

direitos. Os dados abaixo trazem os resultados da consulta: 

Na categoria - direito a vida/saude: 

- direito a vida e a saude..:. n°. de casas: 1871 

- nao atendimento medico- n°. de casas: 25 

- atendimento medico deficiente- n°. de casas: 39 

- agao ou omissao de agentes externos- n°. de casas: 47 

- praticas hospital ares e ambulatoriais irregulares - n°. de casas: 6 

- irregularidade na garantia da alimentagao- n°. de casas: 17 

- atos atentat6rios a vida- n°. de casas: 77. 

Na categoria - direito a liberdade/respeito/dignidade 

- direito a liberdade/respeito/dignidade- n°. de casas: 200 

- aprisionamento- n°. de casas: 11 

- violencia fisica - n°. de casas: 150 

- violencia psicol6gica - n°. de casas: 142 

- violencia sexual - n°. de casas: 1 06 

- discriminagao- n°. de casas: 5 

- praticas institucionais irregulares- n°. de casas: 25 

- atos atentat6rios ao exercfcio da cidadania- n°. de casas: 191. 

Na categoria - direito a convivencia familiar/comunitaria 

- convivencia familiar/comunitaria- n°. de casas: 427 
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- ausencia de convlvio familiar- n°. de casas: 406 

- ausencia de condigoes materiais para convlvio familiar- n°. de casas: 154 

- inadequagao do convlvio familiar- n°. de casas: 254 

- ausencia de infra-estrutura- n°. de casas: 16 

-atos atentat6rios ao exerdcio da cidadania- n°. de casas: 48. 

Na categoria - direito a educagao/cultura/esporte/lazer 

- direito a educagao/cultura/esporte e lazer- n°. de casas: 273 

-impedimenta de acesso ao ensino fundamental- n°. de casas: 153 

-impedimenta de acesso ao ensino media- n°. de casas: 16 

-impedimenta de permanencia no sistema educacional- n°. de casas: 53 

- ausencia ou impedimenta de acesso a creche ou pre-escola- n°. de casas: 32 

- ausencia de condigoes educacionais adequadas- n°. de casas: 32. 

Nao vamos nos deter no assunto tratado no item Conselho Tutelar, por nao ser o 

foco de atengao deste trabalho, a pesar de entender que os dados registrados aqui 

merecem atengao especial do estado. 

4.3.4. Gestao da Polltica de Assistencia Social 

Neste item, com relagao a organizagao e gestao da rede de protegao social 

basica e especial, os munidpios responderam que ela se da: 

- atraves de cadastramento da populagao potencialmente usuaria da assistencia 

social-15,5% 

- atraves do cadastramento da rede prestadora de servic;os -12,7% 
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- via supervisao, monitoramento sistematico e avalia<;ao - 8,2% 

- atraves da defini<;ao de fluxos e referencias - 2, 7% 

- com a capacita<;ao dos atores da polftica de assistencia social - 14,5% 

- pela defini<;ao de padroes de qualidade - 0,9% 

- na articula<;ao com outras pollticas publicas com vistas a inclusao dos usuaries 

da assistencia social - 16,4% 

- com a elabora<;ao dos instrumentos de gestao (pianos, relat6rios de gestao, 

instrumentos de monitoramento e avalia<;ao, institui<;ao de criterios de partilha, 

defini<;ao de padroes de qualidade) -10,9% 

- atraves do cadastre unico- 17,3% 

- outra forma- 0,9%. 

Com rela<;ao aos criterios de partilha do municipio, disseram que: 

- nao foram definidos em 15% 

- foram aprovados pelo CMAS e consideraram apenas os recursos do FNAS -

45% 

- foram aprovados pelo CMAS e consideraram os recursos do FEAS e do FNAS 

-5% 

- foram aprovados pelo CMAS e consideraram todos os recursos alocados no 

FMAS (do tesouro municipal, do FEAS e do FNAS, de doa<;oes, de convenios 

com o exterior) - 1 0% 

- consideram os recursos alocados na programatica da assistencia social - 25%. 
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4.3.5. Sistema Municipal de Assistencia Social 

Tratando-se do sistema municipal da assistencia social, na coordena<;ao e 

operacionaliza<;ao da polftica de assistencia social o municipio encontrou dificuldades: 

- no co-financimento das a<;oes - 11 ,02% 

- no foco das a<;oes com centralidade na familia- 5,1% 

- na potencializa<;ao e estrutura<;ao da rede de servi<;os socioassistenciais -

8,08% 

- na rela<;ao com o CMAS - 1 ,5% 

- na capacita<;ao de recursos humanos - 5,9% 

- na contrata<;ao de recursos humanos - 7,4% 

- em atender as demand as da uniao - 5,1% 

- em atender as demand as do estado - 5,1% 

- em operacionalizar servi<;os, programas, projetos e beneffcios - 6,6% 

- na articula<;ao com as instancias do sistema descentralizado e participativo da 

assistencia social- 3% 

- na interface com as demais polfticas publicas - 5,1% 

- na integra<;ao da rede de servi<;os das demais polfticas setoriais e de defesa de 

direitos - 5,1% 

-no cumprimento das exigencias previstas na NOB para o seu nfvel de gestao-

9,6% 

- na comunica<;ao (interlocu<;ao) como governo estadual- 1,5% 

- na comunica<;ao (interlocu<;ao) com o governo federal - 5,1% 

- na implanta<;ao e implementa<;ao de metodologias de atendimento - 3, 7% 
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- no estabelecimento do sistema de informac;ao, monitoramento e avaliac;ao -

7,4% 

-no fluxo de procedimentos tecnicos, administrativos e juridicos- 3,7%. 

Todos os municfpios declararam que desenvolveram ac;oes integradas com 

outras areas na operacionalizac;ao da polftica de assistencia social. A seguir, estao 

relacionadas as polfticas setoriais com as quais desenvolveram ac;oes integradas, par 

ordem de indicac;ao dos municfpios: saude e educac;ao - 20 municfpios; habitac;ao - 17; 

trabalho, emprego e renda - 16; agricultura - 15; seguranc;a alimentar e nutricional -

14; esporte e cultura - 12; justic;a - 9; obras - 8; planejamento - 6; seguranc;a publica -

5; turismo e lazer - 4; fazenda - 2 e, saneamento - 1. 

No item Beneficia de Prestac;ao Continuada - BPC, nos municfpios da regiao 

veem sendo implementadas ac;oes bastante timidas para o monitoramento e controle 

das atividades referentes ao BPC, como se pode perceber dos dados abaixo: 

- atendimento do BPC no CRAS- 5,7% 

- planejamento/ organizac;ao/ acompanhamento do trabalho da equipe do BPC- 10% 

- cadastre dos beneficiaries familiares - 18,6% 

- registro das atividades - 11 ,4% 

- arquivo das c6pias das revisoes - 22,9% 

- manutenc;ao do sistema REV AS - 25,7% 

- avaliac;ao da qualidade dos servic;os prestados aos beneficiaries e familias- 5,7%. 

Neste sentido, e importante lembrar que urn dos requisites da NOB para a 

habilitac;ao no nfvel de gestao basica ou plena e oferecer estrutura para recepc;ao, 

identificac;ao, encaminhamento, orientac;ao e acompanhamento dos beneficiaries do 
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BPC, inclusive com Plano de lnsen;ao e Acompanhamento das agoes. 0 BPC foi criado 

pela LOAS, sendo, portanto que ha 14 anos vern sendo implementado no pals. Outro 

fator que deve ser registrado e que e urn importante fator de transferencia de renda. 

Todas estas situagoes poderiam caracterizar maior atengao dos municlpios com relagao 

a estes usuarios. 

0 CNAS aprovou em outubro de 2006 a Resolugao 212, que regulamenta a 

concessao de beneflcios eventuais. 0 artigo 15 desta resolugao orienta como o Estado 

deve proceder para definir a sua participagao no co-financiamento desses beneflcios 

junto aos seus municfpios. Diz tambem que o resultado desse processo devera 

determinar urn percentual de recurso a ser repassado a cada municipio, em urn prazo 

de oito meses ap6s a publicagao da Resolugao. Por esta razao, a SETP quando 

elaborou o questionario para o preenchimento do Relat6rio de Gestao pelo municipio, 

foi bern detalhista nas perguntas relativas a situagoes de vulnerabilidade e risco, bern 

como ao assunto beneflcios eventuais. A resolugao citada indica que os pontos a serem 

observados para definir o co-financiamento do Estado, devem partir de: 

I - identificac;ao dos beneficios eventuais implementados em seus Municipios, verificando se os 
mesmos estao em conformidade com as regulamentac;oes especificas; 
II - levantamento da situac;ao de vulnerabilidade e risco social de seus Municfpios e indices de 
mortalidade e de natalidade; e 
Ill- discussao junto a CIB e aos Conselhos Estaduais de Assistencia Social. 
Paragrafo unico. 0 resultado desse processo devera determinar urn percentual de recursos a ser 
repassado a cada Municipio, em urn prazo de oito meses ap6s a publicac;ao desta Resoluc;ao. 
(MDS/CNAS, 2006). 
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Registram-se aqui os beneffcios eventuais, indicando os tipos de auxflio, seguido 

do percentual de municlpios que oferece este beneficia, atraves do 6rgao gestor da 

assistencia social: 

- auxflio funeral - 100% dos municlpios 

- distribui<;ao de cestas basicas - 95,2% 

- documentos e fotografias para usuarios da polltica de assistencia social -

95,2% 

-Ieite em p6 para recem nascidos- 71,4% 

- auxflio natalidade - 66,7% 

- fraldas descartaveis para recem nascidos e idosos - 66,7% 

- distribuigao de materiais de construgao- 61 ,9% 

- passagem para itinerantes e usuarios da polftica de assistencia social - 61 ,9% 

- distribuigao de cobertas, roupas e m6veis- 57,1% 

- produtos de limpeza, higiene, armagao e lentes para 6culos - 52,4% 

- passagem intermunicipal - 38,1% 

- generos alimentrcios para recem nascidos e idosos- 33,3% 

- pagamentos de taxas de agua, luz e gas - 23,8% 

-cadeiras de rodas/ muletas - 23,8% 

- passagem interestadual - 14,3% 

- aluguel de casa- 14,3% 

-cadeiras de banho- 4,8%. 

Quando da analise dos PMASs foram somados os valores declarados no 

Relat6rio de Gestao de cada urn dos municfpios e compatibilizado com as informag6es 
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constantes do respective PMAS. Foi observado tambem se o municipio incluiu o 

beneficia eventual no quadro da rede e, se neste caso, os valores declarados em 

ambas as oportunidades coincidem. Com relac;ao ao exercfcio de compatibilizar as 

informac;oes dos municfpios sabre beneflcios eventuais expressas nos PMASs e nos 

Relat6rios de Gestao, segue o resultado: 

- no Relat6rio de Gestao, item Orc;amento da Polltica Municipal de Assistencia Social -

Valor lnvestido, sese compara o valor declarado neste item como valor do orc;amento 

do municipio para a area da assistencia social, declarado no PMAS para o valor gasto 

em beneffcios eventuais e maior em dois municfpios; 

- no Relat6rio de Gestao as duas informac;oes sabre beneffcios eventuais (soma dos 

beneffcios eventuais e soma do que relacionou no quadro da rede como beneffcio 

eventual) nao coincide em 07 municfpios; 

- no Relat6rio de Gestao, no item Beneflcios Eventuais, o municipio relacionou valores 

gastos com estes beneffcios, porem no quadro da rede nao declarou beneficia eventual 

- 15 municfpios; 

-no Relat6rio de Gestao, dais municfpios declararam que recebem beneflcios eventuais 

da uniao, porem esta esfera de governo nao co-financia estes beneffcios. 

Ainda sabre este assunto, deve-se questionar o fato dos municfpios estarem 

utilizando parcela do seu orc;amento com ac;oes que devem estar sendo oferecidas por 

outras polfticas setoriais, sendo que a fatia do orc;amento da assistencia social 

geralmente e muito pequena. (vide PMASs). Deve-se lembrar tambem o que 

comentamos quando da analise dos PMASs com relac;ao ao prazo alargado que os 
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municipios estao prevendo repassar estas responsabilidades para as politicas 

correspondentes. 

Depois de realizada a analise dos PMASs e dos Relatorios de Gestao, uma 

questao que e fundamental ser observada e o risco de a assistencia social continuar a 

ser, no dizer de SPOSATI (2004), apenas "processante de outras politicas sociais", isto 

e "sem conteudo proprio", "barriga de aluguel para a gestagao de outra polftica social", 

urn sistema que seleciona a populagao para acesso as demais politicas setoriais. A 

mesma autora reforga que "A politica de assistencia social entendida como processante 

de outras politicas sociais configura uma hierarquia entre as politicas sociais e atribui a 

assistencia social urn Iugar supletivo e de mediagao11
• (SPOSATI, 2004, p. 38) 

A propria SPOSATI trazia em 2001 uma reflexao que responde a esta situagao, 

colocando o papel da politica de assistencia social, 

Por esta razao defendo que a assistencia social e a poHtica com conteudo proprio voltado para a 
provisao de segurangas e vigilancia da universalizagao de mfnimos sociais entendidos como 
padroes basicos de inclusao. Essa provisao opera diretamente para a superagao de algumas 
vulnerabilidades que fragilizam o cidadao em sua sobrevivencia, existencia, autonomia, 
relacionamentos bem como no enfrentamento das adversidades do viver. 
Os mfnimos sociais precisam ser delineados como padroes basicos de inclusao social, e nao 
como precarias condigoes de vida( ... ). 
Considero que a assist€mcia social e uma das politicas sociais setoriais de protegao social. A 
natureza das necessidades que ela cobre ultrapassa a dimensao biol6gica para incluir tambem 
relagoes como a de autonomia, convfvio social e eqi.iidade. 

As necessidades de reprodugao social do cidadao exclufdo devem ser objeto de cada 
uma das poHticas sociais, economicas, culturais, etc. Se assim nao for, a assistencia social nao e 
uma poHtica, mas um "gueto de atengoes" focalizadas que separa as necessidades de um 
segmento da sociedade dos demais. (SPOSATI, 2001, p. 62-63) 

0 proximo item e o Quadro da Rede. 0 resultado da analise do quadro nao sera 

tratado neste documento, por ja ter sido objeto de analise no item Analise dos PMASs e 
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as mesmas situac;oes terem sido identificadas neste instrumento: falta de 16gica nas 

informac;oes sabre recursos utilizados e orc;amento para a area, nao registro de co

financiamento de outras esferas, por exemplo. 

4.3.6. Controle Social 

No assunto controle social, o municipio assinalou as condic;oes oferecidas ao 

CMAS pelo 6rgao gestor: 

- apoio operacional- 90,5% 

- apoio tecnico - 90,5% 

- capacitac;ao - 57,1% 

- apoio para a realizac;ao das conferencias municipais de assistencia social -

100% 

- outros- 14,3%. 

Pertinente se faz aqui retomar as informac;Qes registradas da analise dos 

PMASs, quando o instrumento tratou dos assunto Conselhos Municipais. Dos 21 

municfpios, apenas 2 estao com os CMASs funcionando regularmente relativamente a 

sua composic;ao; dos CMDCAs, tambem apenas 2; dos CMDis, que foram criados em 4 

municfpios, apenas 1 com composic;ao regular e dos CMDPPDs, o (mico da regiao 

tambem nao e paritario. Porem, pelos dados contidos aqui, os conselhos de assistencia 

social da regiao tern apoio tecnico e operacional e inclusive capacitac;ao para poder 

funcionar de forma regular. 

Foram destacadas tambem as principais ac;oes desenvolvidas pelo CMAS: 
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- aprova<;ao dos instrumentos de gestae - 90,5% 

- acompanhamento e avalia<;ao das a<;6es de assistencia social e gestae de 

recursos- 76,2% 

- acompanhamento e fiscaliza<;ao da rede prestadora de servi<;os - 61 ,9% 

- aprova<;ao de criterios de partilha - 38,1% 

- acompanhamento e avalia<;ao da gestae dos recursos, ganhos sociais e 

desempenho das a<;6es de assistencia social- 66,7%. 

Uma observa<;ao deve ser feita com rela<;ao a condi<;ao destes conselhos ou ate 

a legitimidade, para assumir uma responsabilidade de tal manta, estando compostos da 

forma irregular, como citado anteriormente. 

Para concluir, tendo como parametro os dais instrumentos, Pianos Municipais de 

Assistencia Social e Relat6rios de Gestae, a impressao que fica e que falta unidade nas 

informa<;6es. 0 primeiro documento e urn resgate, urn relata da gestae no ana de 2006 

e o segundo e o planejamento consequente. Mas, pelas analises que se fez de cada 

urn deles, em varias mementos, ficou registrado que os dais trazem informa<;6es 

diferentes sabre o mesmo assunto. Pode-se citar como exemplo a situa<;ao dos dados 

sabre beneficios eventuais, que nao sao coincidentes, ou, quando coincidem, e com 

rela<;ao a informa<;6es distorcidas, incompletas, ou equivocadas. Avalia-se que esta 

situa<;ao e preocupante ja que estamos tratando de urn processo de planejamento, que 

requisita, que exige no mfnimo uma organicidade. Beatriz Paiva, em palestra proferida 

na V Conferencia Estadual de Assistencia Social do Parana- "LOAS Avalia<;ao dos 10 

anos: avan<;os e desafios", em fevereiro de 2004, lembrava 
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( ... )a necessidade de conhecimento e apreensao crftica da realidade e das potencialidades, onde 
os servigos devem ser pensados e planejados. ( ... ) 86 uma organizagao que contenha a 16gica 
do planejamento como constitutiva do funcionamento da polftica publica pode assegurar 
monitoramento e avaliagao na sua mais ampla capacidade de identificagao dos pontos de 
estrangulamento, percebido como um processo de construgao formante". (PAIVA, 2004, p. 13). 

4.4. LEVANTAMENTO DE INFORMA<;OES SOBRE A APLICA<;AO DA POLITICA 

A proposta que embasou este trabalho expressava uma indaga<;ao, a qual este 

documento pretends, na sua conclusao, responder: "os representantes dos 6rgaos 

gestores da polftica de assistencia social, da regiao de Guarapuava, conhecem as 

implica<;oes relativas ao papel que lhes corresponds tal fun<;ao? Conhecem a legisla<;ao 

e normativa que orienta a polftica de assistencia social? Vern, na sua a<;ao, atendendo 

a normativa estabelecida na Polftica Nacional de Assistencia Social e na Norma 

Operacional Basica correspondents?". Afirmava-se ali tam bern que as polfticas publicas 

variam, entre outras coisas, de acordo com a vi sao que os govern antes tern do papal do 

Estado no conjunto da sociedade. 

Diante dessa dire<;ao, buscar-se-a respostas a estas indaga<;oes analisando-se 

aquelas dadas ao instrumento utilizado. A pesquisa de campo foi realizada com os 

municipios da regiao de Guarapuava, entre os dias 12 e 26 de junho. Os gestores 

foram convidados a responder urn questionario composto por 15 perguntas, com 

questoes fechadas e abertas (anexo 7.11.). Foram entrevistados 7 municfpios de 

pequeno porte I, 4 municfpios de pequeno porte II e urn municipio de grande porte, 

atingindo 58% dos municipios da regiao. 
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Considera-se aqui a divisao por porte de municipio pelo fato de que conforme 

esta caracteristica, diferentes responsabilidades lhes cabem no sistema unico, bern 

como, na partilha de recursos do co-financiamento federal. Desta forma, estas 

diferentes responsabilidades servirao de parametro para analisar os conteudos 

expressos nas entrevistas. 

Com base nas entrevistas realizadas, abaixo, relatamos o resultado da 

sistematizac;ao: 

4.4.1 . Perfil das entrevistadas 

Quase que a totalidade das gestoras entrevistadas tern experiencia recente na 

area, variando entre 1 e 4 anos; quanta a escolaridade, a maioria delas (50%) cursou 

ate o ensino media e a faixa etaria mais incidente entre elas e a de 36 a 40 anos. Antes 

de serem gestoras tiveram diversas experiencias profissionais, entre elas: 

coordenadora dos clubes de maes; diretora de entidade assistencial, tres delas foram 

secretarias municipais - educagao (03), de assistencia social (01 ), de saude (01 ); 

professora; coordenadora pedag6gica; coordenadora de centro de educac;ao infantil; 

auxiliar de enfermagem; assessora do movimento sindical; desempenho de fungoes em 

entidade assistencial ou em secretarias de assistencia social; desempenho de 

atividades relativas ao meio comercial ( comerciante -02 - atendente de supermercado 

caixa de supermercado) atividades no meio empresarial e do lar. 
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Grafico 01 -Tempo de atua~ao na Politica de Assistencia Social 
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Organiza9~0 I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores municipais de assistencia social 

Grafico 02 - Escolaridade 
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Organiza~o I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores municipais de assistencia social 
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GRAFICO 03 - ldade 
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Organiza9ao I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores regionais e municipais de assistencia social 

4.4.2. 0 planejamento para a Area da Assistencia Social: 

Algumas questoes propostas no questionario, tratavam do planejamento. A 

primeira indaga~o foi relativa ao grau de participa9ao na administra~o municipal, no 

sentido do planejamento para a area. Para esta indaga98o, 47% das gestoras 

respondeu que participa com frequencia das reunioes da administra98o e contribui com 

as discussoes sobre a gestao do municipio; outras gestoras 29,42%> afirmaram que 

sempre sao ouvidas pela administra9ao municipal nos momentos de planejamento; 

outras 17,64°/o disseram que participa das reunioes quando tern festividade no 

municipio e vai apresentar algum trabalho que desenvolve com os usuarios da polftica 

de assistencia social e uma entrevistada (5,89%>) observou que nao participa do 



153 

processo, pelo fato de ser a chefe do departamento, mas registrou tambem que a 

gestora nao tern conquistado o espac;o de contribuic;ao no planejamento. 

GRAFICO 04 - Grau de participa~ao no planejamento 

6% 

A participa com frequencia das reuni6es da administrayao 
B sao ouvidas pela administra<;ao municipal nos momentos de planejamento 
C participa das reuniOes quando tern festividade 
0 nao participa do processo 

Organiza<;ao I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores regionais e municipais de assistencia social 

47% 

Em torno de 76%, das entrevistadas expressaram que vern participando do 

processo de planejamento do municipio, contribuindo com as discussoes e sendo 

ouvidas nestes momentos. 

Perguntado se o municipio possui Politica Municipal de Assistencia Social, 

91 ,67°/o responderam afirmativamente, e que este instrumento foi aprovado pelo CMAS 

e 8,33%, nao tinha informac;ao, por este motivo nao respondeu. Uma entrevistada 
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comentou que no seu municipio "E muito fragil a polltica de assistencia social. 

Desenvolve o que e sugerido pelo govemo estadual e federal". 

Foi indagado entao, como se da o processo de planejamento no municipio, 

sendo que 35% respondeu que o plano e preenchido, apresentado ao CMAS e 

encaminhado para SETP/MDS (A); 30%> disse que realiza reuniao no setor e depois 

preenche o plano no sistema(B); 20°/o disse que antes da elabora~o do plano o 

departamento faz reuniao com a rede de entidades (C) e 15% respondeu que o tecnico 

preenche o plano municipal de assistencia social e encaminha para a SETP e MDS (D). 

Chama a aten~o aqui o percentual de municlpios que submete a elabora~o do 

Plano a discussao anterior com a rede de atendimento. A propor~o parece pequena 

(20°/o ), porem e uma experiencia que deve ser registrada. 

GRAFICO 05 - Processo de Planejamento 
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Organiza~o I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores regionais e municipais de assistencia social 
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Foi solicitado as gestoras que enumerassem, numa relagao de alternativas, por 

ordem de tempo gasto, atividades que mais ocupam o seu tempo como Secretaria 

Municipal da Assistencia Social, considers a ordem crescenta de 1 a 6. Para obter a 

classificagao por ordem de incidencia foi oferecido urn peso de acordo com a 

priorizagao feita em cada entrevista e a soma destes resultou numa classificagao que 

demonstrou que atividade que mais toma tempo dos gestores esta classificada na 

seguinte ordem: (A) atender a populagao que busca os servigos da secretaria com 

maior peso (60}, seguido das (B) reuni6es de planejamento com a equipe (43), (C) do 

acompanhamento e articulagao da rede de atendimento (39), (D) a burocracia para a 

administragao do setor (26), (E) doagoes de beneffcios 21 e (F) visitas dentro do proprio 

municipio, com peso 02. 
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GRAFICO 06- Distribui~io do tempo do gestor 

21 2 

Organiza~Ao I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores regionais e municipais de assistencia social 

Por ser o diagn6stico uma etapa do processo de planejar, perguntou-se quais os 

mecanismos utilizados para identificar quem, quantos, quais e onde estao os munfcipes 

que precisam dos servi9os e aten9oes da Assistencia Social. Duas respostas 

apareceram com o mesmo percentual de importancia: (A) diagn6stico das areas de 

vulnerabilidade e risco (29,63°/o) e (D) dados colhidos atraves de visitas domiciliares 

(29,63°/o). Duas outras respostas tambem apareceram com a mesma incidencia: (B) 

conhecimento pratico ja que reside a bastante tempo no municipio (18,52°/o) e (C) 

utiliza9ao de informa9oes ja existentes em bancos de dados no municipio (18,52°/o) . 

Compareceu tambem o (E) cadastro da propria secretaria, a visita domiciliar, para 

aquelas famflias que procuram o servic;o da secretaria (3,70°/o) 
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GRAFICO 07 - Mecanismos para identifica~ao das areas de vulnerabilidade 
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Organizay4o I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores regionais e municipais de assistencia social 

4.4.3. Apoio na Tomada de Decisoes 

lndagado sobre em que o gestor ap6ia sua ac;ao para tomar as decisoes na 

secretaria, (C) 38,46o/o das respostas foi que buscam apoio tecnico dos profissionais 

que trabalham na secretaria/departamento; (A) 19,24%>, que recorre aos documentos 

expedidos pelo Ministerio de Desenvolvimento Social e Com bate a Fome; (B) 11 ,53°/o 

disse que consulta o prefeito municipal e (D) 7,69%, no conhecimento proprio da area; 

outros (G) 7 ,69°/o das respostas foram que se ap6iam nas orientac;oes da Secreta ria de 

Estado do Trabalho, Emprego e Promoc;ao Social; (F) 7,69o/o disse que se apoio na 

experiencia de vida; (H) 3,85%> em experiencia anterior e outros (E) 3,85%>, disse que se 
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ap6ia em "situa<;ao do momento que vem ate a gente", ou seja, decide 

intern pestivamente. 

Se forem agregadas as respostas relativas a decisoes pessoais ( experiencia 

anterior, experiencia de vida, a situa<;ao do momento e conhecimento proprio, ter-se-a 

como resultado 23,08%>, o que e maior que a consulta aos documentos expedidos pelo 

Ministerio. Deve-se considerar que o aparato legal para esta polftica tem procedencia 

neste 6rgao. Se forem somadas as decisoes tomadas via consulta ao prefeito, ter-se-a 

um resultado maior que o apoio tecnico. Chama a aten<;ao aqui o espontaneismo numa 

a<;ao que deve ter no municf pio o status e a organiza<;ao de polftica publica. 

GRAFICO 08 - Apoio para as a~oes do gestor 
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Organiza9~0 I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores regionais e municipais de assistencia social 
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4.4.4. Conhecimento da Legisla~o Relativa a Assistencia Social 

Buscou-se saber como as gestoras classificam o seu nfvel de conhecimento da 

legisla~o, relativa a Polftica de Assistencia Social (Lei Organica da Assistencia Social, 

Polftica Nacional de Assistencia Social, Norma Operacional Basica da Assistencia 

Social). Pelo Grafico n 09, pode-se perceber que 92%> respondeu entre bom e medio. 

Apesar deste percentual, deve-se lembrar que apenas 19,24o/o declarou que se ap6ia 

nos documentos do MDS para sua ac;ao. 

GRAFICO 09 - Conhecimento da legisla~ao 
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Organiza~o I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores regionais e municipais de assistencia social 
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A Lei Organica da Assistencia Social preceitua a existencia de agoes integradas 

entre as tres esferas de governo. Desde ano de 2004, em que a Politica Nacional de 

Assistencia Social foi aprovada, houveram mudangas significativas na normatizagao da 

Politica de Assistencia Social pelo Governo Federal. Tendo em vista este fato, foi 

perguntado quais mudangas na legislagao mais atingiram o seu municipio. 

Tres entrevistadas nao souberam responder. As demais respostas foram: Os 

projetos eo valor que vern diretamente para a assistencia social, que antes vinha para 

a prefeitura, que deixou de ser urn setor vinculado a saude, passando a ser uma 

secretaria onde tern seu proprio orgamento, planejamento e fungao; interagir 

diretamente na realidade dos municfpios com agoes mais direcionadas a realidade dos 

mesmos, programas que vern suprir com maior eficiencia e atender as secretarias 

municipais; uma das coisas boas foi a criagao do fundo municipal de assistencia social 

e as transferencias de recursos fundo a fundo; a contratagao de tecnico na area social, 

em 2005 e o trabalho de intersetorialidade com varias secretarias e entidades; que 

antes o prefeito manipulava a polftica/departamento e hoje ou nesta administragao, foi 

dado urn salto enorme nas conquistas em relagao a polftica e Departamento de 

Assistencia Social, dando autonomia tecnica de gestao e participagao ativa na 

administragao, executando a polftica e nao a manipulagao; e com relagao aos GRAS, 

falou-se que o municipio nao estava preparado para a contratagao de tecnicos 

(financeiramente -"" previsao orgamentaria) ou que estao no infcio da implementagao do 

GRAS e na discussao com a comunidade para organizar os conselhos. 
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4.4.5. 0 Financiamento da Assistencia Social 

Foi perguntado se a Secretaria Municipal de Assistencia Sociai/Chefe do 

Departamento tem conhecimento do or9amento que e destinado para esta area no 

Or~mento Geral do Municipio. As entrevistadas responderam que: (A) tem 

conhecimento e controle sobre as decisoes para a utiliza~o do mesmo ( 46, 16°/o ); (C) 

que sim e a gestao dos recursos do on;amento e realizada a partir de delibera~o do 

CMAS (30,77o/o); (B) que conhece, porem nao tem autonomia para definir pela melhor 

utilizac;ao do mesmo (7,69°/o); (D) que nao tem conhecimento sobre o valor destinado 

no or~mento (7 ,69o/o) e que (E) pelo fa to de tratar-se de um departamento, dentro da 

estrutura da Secretaria de Saude, passa tudo por esta secretaria (7,69o/o). 

GRAFICO 10- Conhecimento do or~amento para a area 

8% 
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Organiza~o I.R.V.CAMARGO 
Fonte: Entrevista com os gestores regionais e municipais de assistemcia social 
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Ainda sabre orgamento para a area, foi perguntado atraves de qual piso de 

protegao o MDS co-financia agoes/servigos no seu Municipio. Foram citados os tipos de 

pisos, instituidos pela NOB SUAS, com base nos quais o MDS co-financia as agoes nos 

municipios (piso basico fixo, piso basico de transigao, piso basico variavel, piso de 

transigao de media complexidade, piso fixo de media complexidade, piso de alta 

complexidade I e piso de alta complexidade II). 

Dos doze municipios entrevistados, oito nao souberam responder. Quatro 

municipios responderam, porem, deste, apenas 02 acertaram. Assim sendo, dos 12 

municipios, 16,67% acertaram a resposta. 

Interessante analisar as respostas dadas as duas questoes anteriores, 

relacionando-as: em torno de 50% das entrevistadas declara que tern conhecimento e 

controle sabre o orgamento do municipio para a area da assistencia social. Se 

somarmos aos que agregam que alem de conhecer submetem a gestao dos recursos 

ao CMAS, vamos ter em torno de 77%. Porem, se atentarmos que 08 entrevistadas nao 

souberam responder sabre o co-financiamento federal para o seu municipio deve-se 

perguntar como conhecem do orgamento, mas desconhecem o co-financiamento 

federal. Se observarmos o Item 4.2 (Analise dos Pianos Municipais de Assistencia 

Social) vamos perceber que nao informaram os dados relatives a valores de recursos 

recebidos e gastos em muitos campos ou que os dados informados em diferentes 

campos nao tern congruencia: 

no PMAS nao coincide a informaqao sabre orqamento do municipio para a assistencia social e a 
soma dos recursos investidos que sao registrados neste quadro, em todos os municipios; o 
municipio declarou um valor de investimento publico na politica de assistencia social e volume 
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transferido para o fundo e, observado o quadro seguinte, que consta or9amento geral do 
municfpio, o que esta constando como recurso depositado no fundo, nao confere com o dado do 
item anterior, em 05 municfpios; PMAS muitos itens com valores zerados (04); muitos dados de 
valores recebidos pelo co-financiamento dos servi9os que nao coincidem com os que o municfpio 
declarou (08); um municfpio nao declarou os recursos investidos; os valores do Quadro Geral do 
financiamento nao t~m 16gica (02); os municfpios nao declararam outras fontes de recursos, 
apesar de suas redes serem basicamente co-financiadas pela esfera federal, por exemplo; o 
instrumento pede informa96es sobre arrecada9ao municipal per capita, investimento publico na 
polftica de assist~ncia social e volume transferido para o fundo e propof9ao da receita total 
aplicada na polftica de assist~ncia social, porem muitos municfpios zeraram as resposta, ou 
responderam parcialmente (p. 124-125 deste documento). 

4.4.6. A Responsabilidade da Fun<;ao Exercida. 

Foi perguntado a gestora se, avaliando a sua a<;ao frente a secretaria, a mesma 

entende que vern cumprindo com a responsabilidade de ser Secretaria Municipal da 

Assistencia Social ou Chefe de Departamento, conforme o caso. As respostas podem 

ser conferidas no grafico numero 12: 

GRAFICO 11 - Responsabilidade pela fun~io 

17% 

SIM • PARCIALMENTE I 
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Organiza<;:ao I.R.V.CAMARGO . 
Fonte: Entrevista com os gestores regionais e municipais de assistencia social 

Ainda com relac;ao ao assunto responsabilidade pela func;ao exercida, foi 

perguntado por que aceitou a responsabilidade de ser Secretaria do municipio. 

Transcreve-se aqui as respostas na Integra, por entender que sao importantes para 

entender e analisar a compreensao que o gestor tern do papel da polftica publica que 

aceitou coordenar no municipio: ja trabalhava na area ha 4 anos em outro municipio e 

dois anos na gestao anterior neste municipio, o convite do prefeito, ja sabia bastante 

coisa; por ser urn desafio e pela confianc;a depositada pelo atual prefeito, 

conhecimento da realidade do municipio; o trabalho que havia feito anteriormente, a 

polftica de educac;ao e muito proxima da assistencia social, tern a ver com o trabalho 

que vinha fazendo, acho que posso criar polftica publica para interferir na situac;ao de 

pobreza das pessoas, educac;ao, saude e assistencia social porque trabalha para 

desenvolvimento do ser humano; acreditar na mudanc;a da nova visao de promoc;ao 

social, saindo do clientelismo, como urn meio de ""fazer votos", para a promoc;ao como 

ser humano, que estao a margem; sempre tive vontade de trabalhar na area, trabalhar 

para a pessoa mais carente, tambem poder desenvolver projetos que envolvam mais 

pessoas carentes que possa ajudar essas pessoas; o desafio e tambem a experiencia 

na area social quando de minha passagem pela SECR; a vontade de trabalhar com 

famflias; o compromisso social assumido com a populac;ao no processo eleitoral; o fato 

de estar cursando e estar estagiando o curso de servic;o social; foi o acaso, ou seja 

talvez destino, mas hoje me sinto feliz, realizada por poder contribuir em ajudar 

pessoas que muitas vezes sentem-se oprimidas pela situac;ao em que o destino as 
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colocou; fazer realmente a "polftica social" e nao o paternalismo o coronelismo; a 

questao de ser esposa do prefeito e poder compartilhar com ele a responsabilidade 

pela area social do municipio. 

Cabe aqui uma referencia a analise feita por PEREIRA 

( ... ) a assistencia social quase nunca e vista pelo que ela e- como fenomeno social dotado de 
propriedades essenciais, nexos internos, determinagoes hist6rico-estruturais, relagoes de causa 
e efeito, vfnculos organicos com outros fen6menos e processos -, mas pelo que aparenta ser, 
pela sua imagem distorcida pelo sensa comum ou, o que e pior, pelo mau uso politico que fazem 
dela, por falta de referencias conceituais, te6ricas e normativas consistentes. Assim, a 
assistencia social e comumente identificada como um ato subjetivo, de motivagao moral, movido 
espontaneamente pela boa vontade e pelo sentimento de pena, de comiseragao ou, entao, 
quando praticada pelos governos, como providencia administrativa emergencial, de pronto 
atendimento, voltada tao-somente para reparar carencias gritantes de pessoas que quedaram-se 
em estado de pobreza extrema. (PEREIRA, 2002, p. 218-219) 

4.4.7. 0 Papel da Gestora Municipal da Assistencia Social 

Perguntou-se qual ou quais o(os) papel (is) da Secretaria Municipal da 

Assistencia Social. As respostas ficaram em torno de: Um papel de grande 

responsabilidade. 0 principal papel e a inclusao social. Nao adianta fazer o 

assistencialismo, tern que promover as famflias (gera<;ao de renda) (cooperativa); 

Resgate da cidadania. Supera<;ao da situa<;ao de miseria. Atendimento acessfvel a 

todos que necessitam; A organiza<;ao e a coordena<;ao da equipe e a organiza<;ao dos 

conselhos municipais para que sejam atuantes; Alem de mostrar esta nova cara da 

secretaria de assistencia, como inserir, promover, o ser humano, saindo da visao de 

assistencialismo, interagindo com as outras secretarias, trabalhando em rede; Poder 

desenvolver projetos e, no caso, atender no geral. Tudo nao se pode resolver; 

Diagnosticar junto a popula<;ao a clientela a ser atendida pela secretaria, bern como 
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aplicar todas as a~oes para a promo~ao/inclusao dessa clientela dentro da 

sociedade; Proporcionar uma promo~ao social das familias; Contribuir para a 

melhoria das condic;oes de vida dos municipes, principalmente as mais necessitadas, 

criando condic;oes atraves de apoio a documentac;ao, curses na area de alimentac;ao, 

gerac;ao de renda, apoio as entidades; Conhecer a realidade do municipio, planejar e 

executar politicas publicas direcionadas a popula~ao necessitada; E contribuir para o 

melhor desenvolvimento das familias que precisam de auxilio tanto financeiro quanta 

social. Ou seja, pessoas que precisam de alguem que esteja a frente para 

reivindicar seus direitos e tambem a mostrar a estas famflias tambem muitas vezes 

os seus deveres e obriga~oes para mudar a sua realidade; Ser articuladora na 

administrac;ao em busca da execuc;ao da politica social, ser parte da equipe e membra 

desta sociedade; Atender a populac;ao. Administrar os beneficios. Coordenar a equipe. 

A Assistencia Social por muito tempo foi, como no dizer de SPOSATI (2001, 

p.64) "uma precaria politica para os pobres ou para a pobreza". Esta pratica hist6rica 

ate hoje leva a uma identificac;ao dos usuaries da politica como carentes, necessitados 

e determina urn carater residual na operac;ao da assistencia social, uma versao seletiva, 

que restringe o carater da assistencia social como politica publica. lsto nos remete 

novamente a SPOSATI, que afirma que uma de suas func;oes deve ser uma politica de 

vigilancia das condic;oes tangenciais de vida: 

Esta questao, como ja disse, e ainda poiE3mica no ambito do desempenho de assistencia social. 
Muitos a enxergam como area focalizada aos carentes. Assim, interpretam algumas disposi96es 
da Loas a moda antiga. Par exemplo, quando a Loas diz que cabe a assistencia social tornar os 
cidadaos alcan9aveis pelas demais pollticas sociais, isto pode nao significar que a assistencia 
social deva fazer de tudo um pouco para os mais pobres como se fosse o "gueto da pobreza". Ela 
deve, sim, buscar, par meio da tensao de inter-setorialidade, que as pollticas sociais safram de 
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padroes excludentes e incluam as condigoes efetivas da realidade de vida e de destituigao de 
grande parcela da populagao. 
A assistencia social, ao ter por escopo legal a responsabilidade pelo alcance de mfnimos sociais, 
como condigoes de igualdade e eqi.iidade, deve ser uma polftica de vigilancia das condigoes 
tangenciais de vida. (SPOSATI, 2001, p. 65) 

Outra observa9ao necessaria a se fazer e com rela9ao a inten9ao de 

"desenvolver projetos" e atender no geral. Deve-se lembrar que todo projeto tern 

existencia por tempo determinado e nao caracteriza o comprometimento com a oferta 

permanente do servi9o a todos que dele necessitarem. 

Observou-se tambem uma tendencia a submissao dos usuarios ao princfpio da 

tutela, quando a polftica propoe a amplia9ao do protagonismo dos usuarios, de acordo 

com a sua capacidade, dignidade e projeto pessoal e social. 

Registre~se tambem que, num momenta de implanta9ao do Sistema Unico no 

pals, nenhuma gestora fez referencia ao papel do gestor na implanta9ao deste sistema, 

enquanto regime brasileiro de prote9ao social. 

4.5. CONSOLIDAQAO E ANALISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS DA 

PESQUISA 

Quando da proposi9ao deste trabalho tinha-se como argumento o fato de que a 

concep9ao da polftica publica de assistencia social e o papel do gestor da regiao de 

Guarapuava podiam ser tratados como duas 16gicas em descompasso. Comparecia 

naquele momenta a constata9ao de que a assistencia social, tendo conquistado na 

Constitui9ao Federal de 1988 status de polftica publica, foi adquirindo uma 
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complexidade a partir da edic;ao das legislac;oes que se seguiram especialmente ap6s a 

instituic;ao do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS, bern como as indagac;oes: 

"os representantes dos 6rgaos gestores da polftica de assistencia social, da regiao de 

Guarapuava, conhecem as implicac;oes relativas ao papel que lhes corresponde tal 

func;ao? Conhecem a legislac;ao e normativa que orienta a polftica de assistencia 

social? Vern, na sua ac;ao, atendendo a normativa estabelecida na PoHtica Nacional de 

Assistencia Social e na Norma Operacional Basica correspondente?". Afirmava-se ali 

tambem que as polfticas publicas variam, entre outras coisas, de acordo com a visao 

que os governantes tern do papel do Estado no conjunto da sociedade. 

Desta forma, este trabalho foi proposto visando responder a estas indagac;oes. 

No capitulo seguinte, apresentam-se as conclusoes a que se chegaram. 

5. CONCLUSAO E RECOMENDACAO 

Este trabalho teve a intenc;ao de contribuir com o processo de implantac;ao e 

implementac;ao do Sistema Unico de Assistencia Social na regiao de Guarapuava, 

dando a conhecer a situac;ao de gestao da polftica nos 21 municlpios do territ6rio, e 

propor alternativas viaveis para a sua organizac;ao. Este estudo fez uma slntese 

hist6rica das legislac;oes especlficas da area, registrando as transformac;oes que a 

poHtica de assistencia social sofreu, desde a promulgac;ao da Constituic;ao Federal de 

1988. 

Tinham-se como objetivos especlficos: 

- comparar se os Pianos Municipais de Assistencia Social, elaborados pelos 6rgaos 

gestores da poHtica de assistencia social, estao coerentes com a PoHtica Nacional de 



169 

Assistencia Social vigente. Este exercfcio de comparagao esta detalhado no item 4.2., e 

aqui, de forma sucinta pode-se resumir que a organizagao da gestae nestes municfpios 

esta Ionge de ser aquela preconizada na legislagao orientadora desta polftica, se se 

observam suas estruturas administrativas; o quadro de recursos humanos; a 

composigao dos conselhos de Assistencia Social com legitimidade comprometida; os 

objetivos propostos, em geral muito distantes dos objetivos da PNAS; as informagoes 

sabre financiamento, que nao coincidem com parcos recursos alocados nos fundos 

municipais, entre outras situagoes. Conclufmos, portanto que ou os municfpios nao 

conhecem a importancia do instrumento de planejar, ou banalisaram o processo 

institufdo pela norma. 

- Observar-se se o planejamento da Polftica Municipal de Assistencia Social, expresso 

no Plano Municipal, foi cumprido, confrontando-o com o Relat6rio de Gestae Municipal. 

Neste item chamou a atengao o fate de muitos municfpios nao responderem alguns 

quadros, deixando a duvida se aquela agao foi realizada, se tern o centrale sabre 

aqueles dados, ou seja, se ele e considerado no processo de gestae. Chamou a 

atengao tambem a base organizativa das pr6prias gestoes: 63% informaram no 

Relat6rio de Gestae que realizam diagn6stico das areas de vulnerabilidade e risco, e na 

oportunidade da entrevista com as gestoras, apenas 29% disseram que utilizam este 

mecanisme. lncongruencias nas respostas aos diferentes instrumentos foi uma 

constante. Urn novo exemplo foi no item Gestae da Polftica de Assistencia Social, 

quando 8% dos municfpios responderam que ela se da via supervisao, monitoramento 

sistematico e avaliagao, porem, no PMAS 38% dos municfpios responderam que tern 

monitoramente e avaliagao; menos de 1% declarou que define pad roes de qualidade da 
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gestao, apenas 2% define fluxos e referencias e 10% que elabora as instrumentos de 

gestao, instituem criterios de partilha e define padroes de qualidade dos servigos 

(exigencias da Polftica Nacional e da NOB/SUAS). No item Sistema Municipal de 

Assistencia Social, tratando da coordenagao e operacionalizagao da polftica de 

assistencia social, em torno de 10% dos municfpios declarou ter encontrado 

dificuldades no cumprimento das exigencias previstas na NOB para o seu nfvel de 

gestao, o que pode apontar que os demais sequer tentaram cumprir a NOB, ja que a 

analise dos instrumentos de gestao denuncia serias dificuldades dos municfpios para a 

gestao. Urn novo exemplo e a execugao do Beneficia de Prestagao Continuada, ja que 

nos municfpios da regiao as agoes sao bastante tfmidas para o monitoramento e 

controle das atividades referentes ao programa, apesar de ser este urn dos requisitos 

da NOB para a habilitagao no nfvel de gestao basica ou plena. Ja com relagao aos 

beneffcios eventuais, todos os instrumentos atestam urn grande investimento dos 

municfpios, mesmo daqueles beneffcios que nao competiria a area da assistencia social 

oferecer, como par exemplo, materiais de construgao. Ou seja, as secretarias 

municipais tern investido muito naquilo que nao e sua fungao e pouco naquilo que lhes 

cabe fazer. Compatibilizando as informagoes dos Pianos Municipais com os Relat6rios 

de Gestao relativamente ao valor gasto em beneffcios eventuais, o valor declarado e 

maior que o orgamento para a assistencia social em dais municfpios; o total declarado 

como gasto com beneffcios eventuais e soma do que o mesmo municipio relacionou no 

quadro da rede nao coincide em 30% municfpios; outra situagao e que mais de 60% 

dos municfpios que declararam valores e beneffcios eventuais nao incluiu isso no 

quadro de rede de atendimento, o que pode indicar que esta agao e mesmo uma agao 
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pontual, apesar do grande investimento que lhe e destinado. Acrescente-se aqui o 

prazo alargado que os municfpios previram para repasse desta responsabilidade as 

polfticas setoriais correspondentes. No Quadro da Rede, comparados os Relat6rios de 

Gestao com os PMASs foram identificadas falta de 16gica nas informac;oes sabre 

recursos utilizados e orc;amento para a area, nao registro de co-financiamento de outras 

esferas, por exemplo. 0 mesmo se deu quando se tratou de Controle Social, quando 

90% dos municfpios informaram apoio operacional e tecnico, porem nos PMASs 

identificou-se que apenas 9% dos Conselhos Municipais de Assistencia Social 

funcionam regularmente o que se leva a perguntar qual a sua legitimidade, para 

assumir a responsabilidade do controle social. Estas e outras situac;oes observadas 

levam a conclusao que falta unidade nas informac;oes. Conclui-se tambem que os 

municfpios estao reiterando praticas que mantem as desigualdades e escondem as 

suas causas, reduzindo a sua ac;ao a programas pontuais, numa perspectiva 

individualizante, sem observar o conteudo da PNAS e NOB, sem buscar construir a 

protec;ao social afianc;ada nestes documentos. 

- Mapear a estrutura operacional existente nos 6rgaos gestores de assistencia social, 

destinado para a area. Este mapeamento foi realizado quando da analise dos PMASs 

(4.2) bern como nos Relat6rios de Gestao (4.3). Com relac;ao a localizac;ao/status dos 

6rgaos gestores na administrac;ao municipal, a constatac;ao da presenc;a das primeiras 

damas como secretarias municipais, reforc;a uma tradic;ao na area, de associac;ao a 

ideia da benesse dos governantes, que no maximo tern com a polftica de assistencia 

social uma obrigac;ao polftica, nao de resposta a direitos; com relac;ao tambem ao 

quadro de pessoal e vfnculo trabalhista, espac;o ffsico, orc;amento destinado para a area 
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perceberam-se estruturas precarias, em termos de recursos, humanos e financeiros, 

bern como de suporte te6rico metodol6gico, para enfrentar as novas responsabilidades 

e as respostas as demandas impostas. 

- Levantar informac;oes, com base em entrevistas, para verificar se a pratica dos 

gestores da polftica de assistencia social esta pautada em conhecimento da normativa 

que regulamenta a assistencia social. No item 4.4., foram descritos as procedimentos 

relatives as entrevistas com as gestores municipais, bern como consolidados as 

resultados. De forma sucinta pode-se concluir que as gestores estao assumindo esta 

responsabilidade sem o necessaria conhecimento que a polftica exige, sua ac;ao 

materializa-se em atividades fragmentadas e eventuais, programas pontuais, sem 

conteudo social, que, como consequencia, pouco au nada vao contribuir para amenizar 

as condic;oes de pobreza da populac;ao; direcionam sua ac;ao aos estritamente pobres, 

inspirada par uma visao humanitaria, "uma precaria polftica para as pobres au para a 

pobreza"; urn paradigma conservador orienta a ac;ao das gestoras, fragmentando a 

oferta de servic;os par segmentos ( crianc;a e adolescente, idoso, portador de 

deficiencia); observou-se tambem uma caracterfstica de tutela dos usuarios, 

diferentemente da proposta da Polftica, que propoe a ampliac;ao do protagonismo dos 

usuarios, de acordo com a sua capacidade, dignidade e projeto pessoal e social; 

percebeu-se tambem que, num momenta de implantac;ao do Sistema Unico no pafs, 

nenhuma gestora fez referencia ao seu papel na implantac;ao deste sistema no nfvel 

local, enquanto regime brasileiro de protec;ao social, sendo tambem que, apesar de 

92% das gestoras declararem ter urn nfvel born e media de conhecimento da legislac;ao 

relativa a Polftica de Assistencia Social, apenas 19% se ap6ia nestes documentos para 
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a ac;ao, o que pode demonstrar urn conservadorismo dos gestores que resistem em 

admitir a urgencia ao reconhecimento do direito socioassistencial que da sustentac;ao a 

Polftica Nacional e que fundamenta a construc;ao do SUAS. 

- Consolidar todo o levantamento de informac;oes e demonstrar a concepc;ao da polftica 

de assistencia social dos gestores dessa polftica. A analise da consolidac;ao de 

informac;oes demonstrou que a efetivac;ao da Assistencia Social como direito, esta 

Ionge de ser alcanc;ada na regiao, quer pela precaria institucionalizac;ao da area nos 

municfpios, quer pela falta de compreensao da sua regulamentac;ao, quer pela 

compreensao dos gestores sabre a Polftica Municipal de Assistencia Social, ou a 

ausencia de concepc;ao, ja que o planejamento expresso no PMAS se mostra 

incongruente, incompleto, sem informac;oes coerentes. Ou seja, nao se pode 

caracterizar como urn planejamento. Assim sendo pode-se aqui falar da ac;ao dos 

gestores de assistencia social, como ac;oes sobrepostas, pela ausencia de processo de 

planejamento conjunto com a rede de atendimento; ac;oes descontrnuas e sem 

efetividade; praticas clientelistas que nao contribuem efetivamente para a inclusao 

social; ausencia de definic;oes quanta a padroes de qualidade dos servic;os prestados, 

com abordagem individualizante; ac;oes que demonstram pouco ou nenhum 

conhecimento sabre a populac;ao alvo da assistencia social; e sem criterios para 

atendimento. Ou seja, o quadro e bastante adverso, o que indica que o processo de 

implantac;ao do SUAS nesta regiao _ vai demandar ac;oes planejadas e voltadas as 

caracterfsticas deste territ6rio. 

Assim, tern urn vista estas reflexoes surgidas dos procedimentos de pesquisa, 

entende-se que esta nao se esgota aqui, que e urn campo propfcio para outras 
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pesquisas ja que o tema gestae municipal, na regiao de Guarapuava, esta Ionge de ter 

encontrado urn tratamento acabado. Entende-se tambem que este assunto nao perdeu 

o seu fascfnio, a possibilidade de motivar para novas estudos. Deve-se atentar ainda 

que e urn tema que se abre para muitos outros que nao se deu conta de trata aqui. 

Entende-se tambem que nao se pode ficar apenas no nfvel das constatagoes, o 

assunto merece investimento e atengao. Desta forma propoe-se como necessaria a 

ampliagao da discussao sabre a Polftica Nacional, a concepgao do SUAS como sistema 

de protegao social na diregao da seguridade social, para gestores, trabalhadores do 

setor em geral, conselheiros, visando a incorporagao do novo paradigma. Finalizando, 

registra-se aqui entao, a proposta de que a Secretaria de Estado da Administragao, 

atraves da Escola de Governo, implante uma Escola de Gestores Municipais do Estado 

do Parana, que prepare estes agentes, logo ap6s a posse dos mesmos, no infcio de 

cada perfodo de gestae. 
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7. ANEXOS 
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7.1. ANEXO- 0 SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL 



QUEM EXECUTA QUEM DECIDE 

GOVERNO CNAS 
FEDERAL (Conselho Nacional 
(Secretaria Nacional de Assistencia Social) 
Assistencia Social) 

GOVERNO EST A DUAL CEAS 
(Secretaria Estadual de (Conselho Estadual 
Assistencia Social) Assistencia Social) 

GOVERNO MUN CIPAL CMAS 
(Secretaria Municipal de (Conselho Municipal 
Assistencia Social) istencia Social) 

REDE DE SERVI 
OVERNAMENTAIS E 
OVERNAMENTAIS 

QUEM FINANCIA 

FNAS 
de (Fundo Nacional 

Assistencia Social) 

FEAS 
de (Fundo Estadual 

Assistencia Social) 

FMAS 
de (Fundo Municipal 

,L____~T"sistencia Social) 

FONTE: Cartilha o Papel do Conselheiro de Assistencia Social 
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de 

de 

de 
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7.2. ANEXO - FAMiLIAS POBRES NO PARANA 
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ESTADO DO PARANA 
AMilJAS POB S 

2000 

-cfrkS l>r.: •i:tt<Ot~ l .Qit>tLI=~~iS• .z: JI¥Aetlo.l:Kio)t 
5.1.1i O:W.Ttr.Witl • I ll 



7.3. ANEXO- INDICADORES DOS MUNICiPIOS 
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MUNICIPIO POPULACAO TAXA IES IDH-M 
PO BREZA 

MUNICfPIOS DE PEQUENO PORTE 
Campina do Simao 4.365 48,39% 0,421 0,701 

Cand6i 14.185 42,23% 0,449 0,711 
Cantagalo 12.810 47,03 0,403 0,686 

Espigao Alto do 5.388 46,83 0,402 0,708 
lgua<fu 

Foz do Jordao 6.378 47,50% 0,400 0,689 
Goioxim 8.086 55,07% 0,376 0,680 
Laranjal 7.121 58,11% 0,349 0,651 

Marquinho 5.659 52,60% 0,356 0,691 
Nova Laranjeiras 11.699 48,67% 0,408 0,697 

Palmital 16.958 47,34% 0,394 0,670 
Porto Barreiro 4.206 44,65 0,431 0,716 

Reserva do lgua<fu 6.678 39,19% 0,465 0,726 
Rio Bonito do lgua<fu 13.791 56,47% 0,388 0,669 

Turvo 14.530 46,98% 0,415 0,692 
Virmond 3.949 27,46% 0,454 0,719 

MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE II 
Laranjeiras do Sui 30.025 33.75% 0,472 0,753 

Pinhao 28.404 43,14% 0,402 0,713 
Prudent6polis 46.346 43,14% 0,438 0,733 

Quedas do lgua9u 27.364 35,27% 0,476 0,747 
MUNICIPIO DE GRANDE PORTE 

Guarapuava 155.161 24,85% 0,522 0,728 
LEGENDA 
IES: indice de exclusao social. Quanta mais proximo de 1, melhor a situac,:ao (Atlas da Exclusao Social no Brasil) 
IDH-M: indice de desenvolvimento humano por municipio. Quanta mais perto de 1, maior o indice de desenvolvimento humano. 
TP: taxa de pobreza. Indica o percentual de familias pobres no municipio,Essa taxa e indicada a partir da renda familiar, que 
sera inferior ou igual a meio salario minima por pessoa. (IPEA) 

Classifica<;ao dos municfpios de acordo como porte: 
Pequeno porte 1: ate 20.0000 habitantes 
Pequeno porte II: de 20.001 ate 50.000 habitantes 
Media porte: de 50.001 ate 1 oo.ooo habitantes 
Grande porte: de 101.000 ate 900.000 habitantes 
(Fonte PNAS 2004) 
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ANEXO 7.4- iNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL SEGUNDO 
OS MUNICiPIOS DA REGIAO DE GUARAPUAVA- 1991 - 2000 E POSICAO NO 

RANKING ESTADUAL. 
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MUNICIPIO IDH-M 
1991 2000 Posic;ao 

Boa Ventura de Sao Roque 0,575 0,711 301 

Campina do Simao 0,602 0,701 337 

Cand6i 0,613 0,712 294 

Cantagalo 0,619 0,686 371 
Espigao Alto do lgua~u 0,627 0,708 314 

Foz do Jordao 0,631 0,689 363 
Goioxim 0,565 0,680 375 

Guarapuava 0,706 0,773 82 
Laranjal 0,544 0,651 394 

Laranjeiras do Sui 0,676 0,753 151 
Marquinho 0,598 0,691 359 

Nova Laranjeiras 0,573 0,697 349 
Palmital 0,569 0,670 387 
Pinhao 0,606 0,713 288 

Porto Barreiro 0,587 0,716 278 
Prudent6polis 0,657 0,733 231 

Quedas do lgua~u 0,681 0,747 170 
Reserva do lgua~u 0,703 0,726 253 

Rio Bonito do lgua~u 0,607 0,669 388 
Turvo 0,622 0,692 355 

Virmond 0,644 0,719 270 
Curitiba 0,799 0,856 
PARANA 0,711 0,787 
BRASIL 0,696 0,766 

FONTE: PNUD/IPEA/FJP- Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 



193 

ANEXO 7.5.- POPULACAO POR SITUACAO DE DOMICiLIO E DENSIDADE 
DEMOGRAFICA SEGUNDO MUNICiPIOS DO TERRITORIO- PARANA- 2000 
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MUNICIPIO POPULACAO DENSIDADE 
Urbana Rural Total ~hab./km2} 

Boa Ventura de Sao Roque 1080 5700 6780 10,87 
Campina do Simao 1261 3104 4365 9,80 

Cand6i 5158 9027 14185 8,68 
Cantagalo 7312 5498 12810 23,06 

Espigao Alto do lguagu 1572 3816 5388 15,70 
Foz do Jordao 4312 2066 6378 23,81 

Goioxim 1832 6254 8086 10,42 
Guarapuava 141.694 13.467 155.161 55,82 (2005) 

Laranjal 1510 5611 7121 9,52 
Laranjeiras do Sui 23562 6463 30025 67,00 

Marquinho 568 5091 5659 10,09 
Nova Laranjeiras 1813 9886 11699 17,21 

Palmital 7170 9788 16958 25,65 
Pinhao 13734 14674 28408 14,20 

Porto Barreiro 412 3794 4206 9,35 
Prudent6pol is 18.276 28.070 46.346 19,02 (2005) 

Quedas do lguagu 19626 7738 27364 30,14 
Reserva do lguagu 3340 3338 6678 5,20 

Rio Bonito do lguagu 1878 11913 13791 18,04 
Turvo 4179 10351 14530 15,90 

Virmond 1399 2550 3949 17,25 
TOTAL 219.966 173.878 383.844 

PARANA 7786084 1777374 9563458 47,54 

Fonte: IBGE 2000 
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ANEXO 7.6- NUMERO DE FAMiLIAS COM RENDA MENSAL FAMILIAR PER 
CAPITA ATE% SALARIO MiNIMO, POR SITUACAO DE DOMICiLIO E TAXA DE 

POBREZA, SEGUNDO MUNICiPIOS DA REGIAO- PARANA- 2000 
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FAMiLIAS POBRES 
TOTAL DE TOTAL 

MUNICiPIO FAMiLIAS Urbano Rural Absoluto Taxa de 
Pobreza 1 

% 
Boa Ventura de Sao 1690 91 709 800 47,33 

Roque 
Campina do Simao 

Cand6i 3767 546 1045 1591 42,23 
Cantagalo 3496 893 751 1644 47,03 

Espigao Alto do 1460 173 510 684 46,83 
lgua~u 

Foz do Jordao 1667 523 269 792 47,50 
Goioxim 1954 97 979 1076 55,07 

Guarapuava 44.676 9473 1632 11.104 24,85 
Laranjal 1717 186 812 998 58,11 

Laranjeiras do Sui 8545 1977 907 2883 33,75 
Marquinho 1388 63 667 730 52,60 

Nova Laranjeiras 3024 124 1348 1472 48,67 
Palmital 4453 775 1333 2108 47,34 
Pinhao 7339 1121 2044 3166 43,14 

Porto Barreiro 1100 37 454 491 44,65 
Prudent6polis 12.565 1666 3754 5420 43,14 

Quedas do lgua~u 7501 1573 1074 2646 35,27 
Reserva do lgua~u 1719 241 433 674 39,19 

Rio Bonito do lgua~u 3461 165 1790 1954 56,47 
Turvo 3809 365 1425 1789 46,98 

Virmond 1095 102 199 301 27,46 
TOTAL 62474 10251 15908 26159 41,87 

CANTUQUIRI<?UA<;U 
PARANA 2824383 395344 194076 589420 20,87 

FONTE: IBGE - Censo Demogn3fico (microdados); IPARDES - Tabula<;oes 
Espaciais 
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ANEXO 7.7. -TERRAS INDiGENAS- REGIAO DE GUARAPUAVA 
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Terras Aldeias Tribos Populac;ao Municipios Area 
lndiaenas (Ha) 

Rio das Sede, Kaingang 2.263 Nova 18.681,98 
Cobras Campo do Guarani Laranjeiras e 

Dia, X eta Espigao Alto 
Taquara, dolguagu 
Pin hal, 
Lebre, 
Trevo, 

Papagaio e 
Vila Nova 

Marrecas Sede e Kaingang 385 Turvo e 16.538,58 
Cam~ina X eta Guara~uava 

TOTAL 2.648 35.220,056 

FONTE: Funai 
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ANEXO 7.8.- FAMiLIAS ASSENTADAS NA REGI.AO 
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NO MUNICIPIO NOME DO N°DE 
ASSENTAMENTO FAMiLIAS 

01 Pinhao Cachoeira 15 
02 Pinhao Zattar 20 
03 Pinhao Faxinal dos Ribeiros 20 
04 Guarapuava Sao Pedro 54 
05 Guarapuava Paiol de Telha 64 
06 Boa Ventura de Sao Roque Arar;ai 25 
07 Boa Ventura de Sao Roque Cerro Verde 14 
08 Boa Ventura de Sao Roque Faxinal dos Araras 20 
09 Cand6i Cavernoso 79 
10 Cand6i Cavernoso 33 
11 Cantagalo Rincao do Bicho II 110 
12 Cantagalo Rincao do Bicho I 10 
13 Goioxim Tunas e Tuninhas 10 
14 Goioxim Guam para 10 
15 Goioxim Jacutinga 58 
16 Goioxim Volta Grande 10 
17 Goioxim Fazenda Piquiri 10 
18 Goioxim Cavaco II 56 
19 Cantagalo Agua Fria 15 
20 Cantagalo Colonia Piquiri 20 
21 Cantagalo Juquia de Cima 20 
22 Goioxim Cavaco I 50 
23 Goioxim Wagner 500 
24 Turvo Marrecas 20 
25 Palmital Sftio Sao Carlos 4 
26 Palmital s ftio Sao Joao 15 
27 Palmital Sftio Sao Jose 11 
28 Palmital Barra Grande 23 
29 Palmital Agua Quente 20 
30 Rio Bonito do lguar;u I reno Alves 1460 
31 Rio Bonito do lguar;u Passo Lisa 38 
32 Rio Bonito do lguar;u Xagu 160 
33 Rio Bonito do lguar;u Bugre Morto 5 
34 Rio Bonito do lguar;u Recanto Estrela 38 
35 Rio Bonito do lguar;u Rio Perdido 60 
36 Rio Bonito do lguar;u Solidor 65 
37 Quedas lguac;u Bacia 1400 

TOTAL: 4542 
FONTE: MST/CPT 



ANEXO 7.9.- RELACAO DAS FAMiLIAS SEM TERRA CADASTRADAS NA 
REGIAO EM ACAMPAMENTOS 
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NO MUNICIPIO NOME DO FAMILIAS 
ACAMPAMENTO 

01 Reserva do lguagu 350 
02 Laranjal Che 570 
03 Araupel Quedas do lguagu 1150 
04 Foz do Jordao PR662 160 
05 Cand6i Rumo a Terra 180 
06 Guara BR277 40 
07 Quedas do lguagu/ Bacia 10 de Maio 750 
08 Espigao Alto do lguagu/Solidor 2a Conquista 300 
09 BR Laranjeiras do Sui 350 
10 Laranjal Nova Pedra 15 
11 Laranjal Pin hal 15 
12 Porto Barreiro Manasa 90 
13 Guarapuava Guara 75 
14 Laranjeiras do Sui Passo Lisa 25 

FONTE: MST/CPT 
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ANEXO 7.10. iNDICE SUAS- REGIAO DE GUARAPUAVA 
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MUNICIPIO RAN POP. PORTE TAXA RCL PSB AS. IN DICE 
KING 2005 POBR. PER PER soc. SUAS 

CAP. CAP. PER 
CAP. 

Guarapuava 20 166.897 Grande 0,7111 0,3562 0,4643 0,2567 2,4995 
Goioxim f 8.515 pequenol 0,2628 0,3825 0,4821 0,2709 1,6613 

Rio Bonito do t 19.069 pequeno I 0,3399 0,4612 0,2790 0,2690 1,6891 
lgua9u 

Laranjal 60 7.315 pequeno I 0,2754 0,3822 0,5967 0,3493 1,8789 
Marquinho 80 5.623 pequeno I 0,3492 0,4526 0,5179 0,2529 1,9220 

Turvo 10° 14.771 pequeno I 0,4432 0,3954 0,3823 0,3016 1,9657 
Foz do Jordao 16° 6.589 pequeno I 0,4595 0,4200 0,4711 0,1857 1,9957 

Cantagalo 1t 13.079 pequeno I 0,4414 0,3737 0,4652 0,2746 1,9963 
Nova 20° 11.023 pequeno I 0,3696 0,4051 0,5457 0,3621 2,0521 

Laranjeiras 
Palmital 26° 16.615 pequeno I 0,4331 0,3720 0,5471 0,3260 2,1113 

Campina do 28° 4.275 pequeno I 0,440~ 0,4722 0,5525 0,2349 2,1409 
Simao 

Espigao Alto 32° 5.010 pequeno I 0,3610 0,4710 0,7829 0,1764 2,1523 
do lgua9u 

' 
Cand6i 40° 15.143 pequeno I 0,5134 0,4975 0,4395 0,2165 2,1804 

Boa Ventura 4f 6.769 pequeno I 0,4273 0,4271 0,5947 0,3171 2,1936 
de Sao Roque 
Porto Barreiro 64° 5.100 pequeno I 0,4836 0,5449 0,5302 0,2749 2,3172 

Reserva do 72° 7.118 pequeno I 0,5099 0,5239 0,6036 0,2167 2,3640 
lgua9u 

Virmond 17f 4.184 pequeno I 0,6479 0,4897 0,5145 0,3577 2,6576 
Prudent6polis f 45.927 pequeno 0,4823 0,3177 0,4074 0,2247 1,9143 

II 
Pinhao 40 28.016 pequeno 0,5023 0,4058 0,4759 0,2615 2,1479 

II 
Quedas do 50 28.512 pequeno 0,5678 0,4131 0,4545 0,2014 2,2045 

lgua9u II 
Laranjeiras do 1f 30.288 pequeno 0,6088 0,3474 0,5869 0,2624 2,4143 

Sui II 

FONTE: www.mds.gov.br, em 13/06/06 
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ANEXO 7.11.- FORMULARIO DO QUESTIONARIO DA PESQUISA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciencias Contabeis 
Coordenac;ao do Curso de Formulac;ao e Gestao de Politicas Publicas 

QUESTIONARIOS DA PESQUISA DE CAMPO 

0 presente questionario tern por objetivo levantar dados, atraves da pesquisa 
de campo para subsidiar o trabalho de conclusao, do Curso de Especializa~ao em 
Formula~ao e Gestio de Politica Publica, entre a parceria com a UFPR -
Departamento de Ciencias Contabeis e a SEAP/Escola de Governo do Estado do 
Parana. Portanto, solicitamos especial aten(fao e colabora(fao para que respondam 
este questionario, que sera de extrema valia para encaminhar o desenvolvimento do 
trabalho de pesquisa, como urn a das fontes principais para consolidar os resultados. 

Destaca-se, que o nome e a participa<fao do pesquisado nao sera identificado 
para que fique totalmente livre, para responder com coloca<f6es de forma real, 
considerando o ambiente de trabalho nessa Secretaria. 

1) Marcar os itens abaixo, de acordo com o seu perfil: 

a) idade: 

20 - 25 anos ( ) 
26 - 30 anos ( ) 
31 - 35 anos ( ) 
36 - 40 anos ( ) 
41 - 45 anos ( ) 
46- 50 anos ( ) 
51 - 55 anos ( ) 
56 - 60 anos ( ) 
acima de 61 anos ( ) 

b) Tempo de atua<fao na Politica de Assistencia Social: 

1 -4 anos ( ) 
5-8 anos ( ) 



9-14 anos ( ) 
15 - 25 anos ( ) 
acima de 25 anos ( ) 

c) Formac;ao Academica (pode ter mais de uma resposta): 

Ensino Fundamental ( ) 
Ensino Medio ( ) 
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Cursos de Graduac;ao ( ) Nome do Curso: ............................................................... . 
Aperfeic;oamento ( ) mais de 180 h/a 
P6s-Graduac;ao ( ) igual ou superior a 360 h/a 
Especializac;ao ( ) igual ou superior a 360 h/a 
Mestrado ( ) area do Curso: ................................................................................... . 
Doutorado ( ) area do Curso: ................................................................................... . 

2) Cite ate tres experiencias profissionais anteriores: 

3) Quais destas frases explicam melhor o seu grau de participac;ao na 
administrac;ao municipal, no sentido do planejamento para a area? 
( ) a prefeitura municipal nao realiza reunioes entre os seus secretarios municipais 
para planejamento. 
( ) nunca participamos de reunioes da administrac;ao municipal porque a sede da 
secretaria esta localizada fora do predio da prefeitura. 
( ) nunca fomos convidados 
( ) e o prefeito quem decide as coisas, a secretaria somente executa 
( ) participamos com frequencia das reunioes da administrac;ao e contribufmos com 
as discussoes sobre a gestao do municipio 
( ) sempre somos ouvidos pela administrac;ao municipal nos momentos de 
planejamento 
( ) nao entendemos de planejamento e orc;amento, por isso nao nos sentimos a 
vontade em participar de reunioes da administrac;ao municipal 
( ) participamos das reunioes quando tern festividade no municipio e vamos 
apresentar algum trabalho que desenvolvemos com os nossos usuarios da poHtica 
de assistencia social 
( ) sempre participamos, mas nao temos conseguido ser ouvidos 
( ) sempre participamos, mas s6 como ouvintes, nao para propor alguma coisa 

4) Avaliando a sua ac;ao frente a secretaria voce entende que vern cumprindo 
com a sua parcela de responsabilidade como Secretaria Municipal da Assistencia 
Social? 
( ) sim 
( ) parcialmente 
( ) - - ? nao, se nao porque. . .................................................................................... . 
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5)Qual o Papel da Secretaria Municipal da Assistencia Social? citar os mais 
importante( s ): 

6)Em que voce ap6ia sua a<;ao para tamar as decisoes na secretaria? 
( ) documentos expedidos pelo MDS 
( ) consulta ao prefeito municipal 
( ) apoio tecnico dos profissionais que trabalham no departamento 
( ) conhecimento proprio da area 
( ) experiencia anterior 
( ) experiencia de vida 
( ) outra( s) experiencia( s) - citar: .................................................................. . 

6) 0 que mobilizou, incentivou, influenciou para aceitar a responsabilidade de ser 
Secretaria do municipio? (citar de forma pontual): 

7) A Lei Organica da Assistencia Social preceitua a existencia de a<;oes 
integradas entre as tres esferas de governo. Desde ana de 2004, em que a 
Polftica Nacional de Assistencia Social foi aprovada, houveram mudan<;as 
significativas na normatiza<;ao da Polftica de Assistencia Social pelo Governo 
Federal. Cite aquelas que mais atingiram o seu municipio? 

8) Quais os mecanismos utilizados para identificar quem, quantos, quais e onde 
estao os munlcipes que precisam dos servi<;os e aten<;oes da Assistencia Social? 

( ) Diagn6stico das areas de vulnerabilidade e risco 
( ) Conhecimento pratico ja que reside a bastante tempo no municipio 
( ) Utiliza<;ao de informa<;oes ja existentes em bancos de dados no municipio 
( ) Dados colhidos atraves de visitas domiciliares 
( ) Nao utiliza nenhum instrumento para conhecimento da realidade. 
( ) Outro _________________ _ 
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9) 0 Municipio possui Politica Municipal de Assistencia Social? 

( ) Sim. Aprovada pelo CMAS 
( ) Sim. Elaborada, mas nao aprovada pelo CMAS 
( ) Nao. Justitique: 

10)Como se da o processo de planejamento no municipio? 
( ) o tecnico preenche o plano municipal de assistencia social e encaminha para 
a SETP e MDS 
( ) e realizada reuniao no setor e depois preenchido o plano no sistema 
( ) antes da elaborac;ao do plano o departamento faz reuniao com a rede de 
entidades 
( ) o plano e preenchido, apresentado ao CMAS e encaminhado para 
SETP/MDS 

11) Marque por ordem de tempo gasto as atividades que mais ocupam o seu 
tempo como Secretaria Municipal da Assistencia Social? Considere a ordem 
crescenta de 1 a 6, de modo que se optar por 1(um) fica caracterizado a que mais 
gasta tempo. 

( 
( 
( 
( 
( 

) Atender a populac;ao que busca os servic;os da secretaria 
) Doac;6es de beneffcios 
) Reuni6es de planejamento com a equipe 
) Acompanhamento e articulac;ao da rede de atendimento 
) A burocracia para a administrac;ao do setor 

( ) 
citar: ..................................................................................................... . 

outra(s), 

12) A Secretaria Municipal de Assistencia Social tern conhecimento do orc;amento 
que lhe e destinado no Orc;amento Geral do Municipio? 

( ) Sim, tenho conhecimento e controle sobre as decis6es para a utilizac;ao do 
mesmo 
( ) Sim, porem nao tenho autonomia para definir pela melhor utilizac;ao do 
mesmo 
( ) Sim e a gestao dos recursos do orc;amento e realizada a partir de 
deliberac;ao do CMAS 
( )Sim, porem nao entendo do assunto para tomar decis6es sobre orc;amento 
para a area da assistencia social 
( )Nao tenho conhecimento sobre o valor destinado no orc;amento 
( ) outra( s ), 
citar: .......................................................................................................... . 
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13) Atraves de qual destes pisos de protec;ao o MDS co-financia ac;oes/servic;os 
no seu Municipio? 

( ) piso basico fixo 
( ) piso basico de transic;ao 
( ) piso basico variavel 
( ) piso de transic;ao de media complexidade 
( ) piso fixo de media complexidade 
( ) piso de alta complexidade i 
( ) piso de alta complexidade ii 

14)Como voce classifica o seu nfvel de conhecimento da legislac;ao, relativa a 
Polftica de Assistencia Social (Lei Organica da Assistencia Social, Polftica 
Nacional de Assistencia Social, Norma Operacional Basica da Assistencia 
Social)? 

( ) Muito born 
( ) Born 
( ) Media 
( ) Baixo 
( )Nao tenho conhecimento. Justifique de forma objetiva: ............................ . 




