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RESUMO 

Trata o presente trabalho de pesquisa sobre a Gestao Descentralizada que a 

Fundac;ao de Ac;ao Social de Curitiba- FAS tern como diretriz. lnicialmente, ap6s 

introduc;ao ao tema, foram feitas as perguntas de pesquisa e a devida justificativa 

para realizac;ao da mesma. Posteriormente, foi conceituado Gestao Publica 

Municipal de Curitiba, Gestao Descentralizada e Assistencia Social. 

SeqOencialmente foram apresentados os programas que a FAS desenvolve para 

atendimento da populac;ao socialmente vulneravel. Finalizando, foram apresentados 

os resultados que a FAS tern alcanc;ado e sua evoluc;ao desde 2005. 
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1 INTRODUCAO 

A Fundagao de Agao Social de Curitiba- FAS e a gestora e articuladora da 

polftica de assistencia social da cidade de Curitiba. Atraves de varios servigos a FAS 

procura atender a populagao socialmente vulneravel, de todas as faixas etarias, 

sempre conforme as protegees afiangadas pela Polftica Nacional de Assistencia 

Social. 

A FAS tern como objetivo principal desenvolver e implementar a polftica de 

assistencia social do municipio e para alcangar este objetivo possui varias diretrizes, 

sendo uma delas a gestao descentralizada. Este conceito administrative, que trata 

essencialmente de distribuigao de poder de decisao dentro da organizagao, iniciou 

na Fundagao a partir de 1990 e apresentou sua implementagao plena a partir dos 

CRASs - Centros de Referencias da Assistencia Social e esta presente nos 

principais programas que a FAS oferece, com destaque para os programas Liceu de 

Offcios, Crianga quer futuro nao quer esmola, Emp6rio Metropolitano, Amigo 

Curitibano e Curitiba Solidaria. 

1.1 Pergunta de pesquisa 

De que forma a gestao descentralizada da Fundagao de Agao Social de 

Curitiba tern influenciado no atendimento a populagao? 

1 .2 Objetivos 

1 .2.1 Objetivo Geral 

Analisar como a gestao descentralizada da Fundagao de Agao Social de 

Curitiba tern influenciado no atendimento a populagao. 

1 .2.2 Objetivos Especfficos 

Os objetivos especfficos sao os seguintes: 

- ldentificar o hist6rico de implantagao da gestao descentralizada da 

Fundagao de Agao Social de Curitiba; 
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- ldentificar modo de gestao e como funciona a gestao descentralizada da 

Fundagao de Agao Social de Curitiba; 

- ldentificar o papel da Fundagao de Agao Social de Curitiba no atendimento a 
populagao socialmente vulneravel; 

- ldentificar OS programas municipais de atendimento a populagao 

socialmente vulneravel; 

- Analisar de que maneira o modo de gestao descentralizada tem influenciado 

os resultados obtidos pela FAS quanto a sua fungao. 

1 .3 Justificativa: 

A assistencia social e um dos principais temas que um gestor publico 

brasileiro deve se preocupar tendo em vista a realidade social brasileira. 

A Prefeitura de Curitiba tem como sua principal interface com a populagao 

socialmente vulneravel a Fundagao de Agao Social- FAS. Os princfpios de gestao 

adotados pela FAS devem ser suficientemente ageis de modo a tornar possfvel o 

atendimento de um municipio com a populagao de Curitiba, que e de 

aproximadamente um milhao e oitocentas mil pessoas, divididas em 75 bairros. 

Tendo em vista que a FAS adotou a pratica da gestao descentralizada, esta 

pesquisa e importante para verificar se tal pratica esta funcionando corretamente e 

se o funcionamento garante a populagao um atendimento satisfat6rio. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 Gestao Publica do Municipio de Curitiba 

0 municipio de Curitiba e pessoa jurfdica de direito publico interno, com 

autonomia polftica, administrativa e financeira, regido pela Constituigao Federal e 

pela Lei Organica Municipal. Esta lei estabelece a organizagao do municipio, a 

organizagao dos poderes, a tributagao e os orgamentos e a ordem economica e 

social. 

Quanta a organizagao municipal, o municipio conta com os poderes executive 

e legislative, cada qual com suas competencias. 

0 poder executive tern como dirigente maximo o prefeito, que juntamente com 

o Vice-Prefeito, os secretaries municipais e Presidentes das Entidades da 

Administragao lndireta, competem colocar em pratica as polfticas publicas no ambito 

municipal, conforme Art. 13 da Lei Organica: 

Art.13. Compete ao Municipio, respeitadas as normas de 
cooperagao fixadas em lei complementar, de forma concorrente
cumulativa com a Uniao e o Estado: 
I. Zelar pela guarda da Constituigao, das leis e das instituigoes 
democraticas. 
II. Cuidar da saude e assistencia publica, da protegao e garantia das 
pessoas portadoras de deficiencia. 
Ill. Proteger os documentos, os monumentos, as obras e outros 
bens de valor hist6rico, artfstico e cultural, as paisagens naturais 
notaveis e os sftios arqueol6gicos. 
IV. lmpedir a evasao, a destruigao e a descaracterizagao de obras 
de arte e de outros bens de valor hist6rico, artfstico ou cultural. 
V. Proporcionar meios de acesso a cultura, a educagao e a ciencia. 
VI. Proteger o meio ambiente e combater a poluigao em qualquer de 
suas formas. 
VII. Preservar as florestas, a faunae a flora. 
VIII. Fomentar a produgao agropecuaria e organizar o 
abastecimento alimentar. 
IX. Promover programas de construgao de moradias e a melhoria 
das condigoes habitacionais e de saneamento basico. 
X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalizagao, 
promovendo a integragao social dos setores desfavorecidos. 
XI. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoes de direitos de 
pesquisa e exploragao de recursos hfdricos e minerais em seu 
territ6rio. 
XII. Estabelecer e implantar polftica de educagao para a seguranga 
do transite. 
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Para maior exito da gestao municipal, Curitiba e dividida em Administra96es 

Regionais que contam com estrutura propria para atendimento mais efetivo ao 

cidadao. Atualmente, sao 9 regionais em funcionamento, conforme se observa no 

mapa, figura 1. 

Figura 1 - Mapa de Curitiba dividido em regionais 

A assistencia social esta contemplada no incise X do supracitado artigo e e 

neste vies que a FAS atua, buscando a promo9ao da integra9ao social dos setores 

desfavorecidos. Para operacionaliza9ao da FAS ela conta, alem da Administra9ao 

Central que fica na Rua Eduardo Sprada, 4.520 no Campo Comprido em Curitiba, 

com a estrutura das Administra96es Regionais de Curitiba. 

0 organograma da administra9ao central da FAS esta demonstrado na Figura 

2. 
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Figura 2- Organograma da FAS 

Os escrit6rios da FAS nas regionais tem organograma bastante similar, 

excetuando-se somente as Diretorias de Planejamento e Monitoramento e Diretoria 

de Administragao Financeira, conforme figura 3. 

Figura 3- Organograma dos Escrit6rios Regionais da FAS 

2.2 Gestao Descentralizada 

A descentralizagao tem sido tema presente em inumeros estudos elaborados 

por diversos autores, os quais chamam a atengao para os diferentes sentidos e 

interpretagoes atribufdas ao termo. Para Robbins (2002), a descentralizagao 

acontece "quando pessoal de nfvel inferior fornece subsfdios ou e de fato dotado de 

arbftrio para tomar decisoes" e para Hampton (1992) a descentralizagao trata 
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efetivamente da distribuigao de autoridade e "quando eles (os administradores) 

dispersam ao Iongo dos nfveis mais baixos (a autoridade), o processo chama-se 

descentralizagao". 

Muitas vezes, o termo descentralizagao e empregado como sinonimo de 

desconcentragao. Lobo (1990) ressalta que e indevido " ... confundir-se os conceitos 

e aceitar-se a desconcentragao como descentralizagao ... pois ... esta-se encobrindo 

as dificuldades do encaminhamento concreto desta ultima". A autora adverte para o 

fato de que a descentralizagao modifica profundamente a estrutura de poder, porque 

ira distribuf-lo, ao passo que a desconcentragao, apesar de ser instrumento eficaz de 

agao do governo, nao vai interferir com o poder centralizado, visto que distribuira tao 

somente competencias. Uga (1991) entende que a descentralizagao implica " ... uma 

redistribuigao dos espagos - ou objetos - de decisao (isto e, encargos) e de meios 

para executa-la (isto e, recursos ffsicos, financeiros e humanos) e nesse sentido 

inclui a desconcentragao". Diante disto, infere-se que apesar de descentralizagao e 

desconcentragao serem processes diferentes, ha uma relagao intrfnseca entre eles, 

de tal forma que a primeira facilita a segunda, sendo a desconcentragao 

indispensavel a descentralizagao. Portanto, a desconcentragao pode ocorrer sem a 

descentralizagao, mas nunca o contrario. Nessa mesma linha, Teixeira, S.M.F. 

(1990) salienta que "a problematica da descentralizagao trata fundamentalmente da 

distribuigao do poder e da atribuigao de competencias as diferentes esferas de 

governo". 

Quando s6 ocorre a distribuigao de competencias, esta-se frente a uma 

desconcentragao; quando se distribui poder, concede-se poder decis6rio, ou seja, 

aumenta-se a autonomia em seus aspectos politicos, administrativos e financeiros e, 

por conseguinte, ha descentralizagao. 

A descentralizagao possibilita, segundo Robbins (2002), que "a agao pode ser 

empreendida com maior rapidez para resolver problemas, mais pessoas contribuem 

para as decisoes e e menos provavel que os funcionarios se sintam alienados em 

relagao aqueles que tomam as decisoes". De fato, os gestores procuram a 

descentralizagao visando alcangar esses princfpios, porem, Hampton (1992) nos 

alerta que "a descentralizagao nao e uma panaceia. Nao pode ser simplesmente 

imposta em qualquer situagao esperando-se, ao mesmo tempo, que funcione bern". 
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Desta forma, antes da aplicagao da descentralizagao como forma de gestao 

deve ser realizada uma profunda reflexao se a mesma e a melhor maneira de 

conduzir a organizagao. 

2.3 Assistencia Social 

A partir da Constituigao Federal de 1988, regulamentada pela Lei Organica da 

Assistencia Social (LOAS), novos conceitos e novos modelos de assistencia social 

passaram a vigorar no Brasil, sendo colocada como "direito de cidadania, com vistas 

a garantir o atendimento as necessidades basicas dos segmentos populacionais 

vulnerabilizados pela pobreza e pela exclusao social." Hoje, assistencia social e 

dever do Estado e direito do cidadao. E polftica publica e, como tal, faz parte da 

Seguridade Social. Seguridade Social compreende urn conjunto integrado de agoes 

de iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos da populagao relativos a saude, a previdencia e a assistencia social. A 

assistencia social e parte integrante das agoes que visam garantir direito de 

cidadania e igualdade de condigoes de vida a todos os brasileiros. 

que: 

A lei organica do municipio de Curitiba, estabelece em seus artigos 162 e 163 

Art. 162. A assistencia social sera prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribui9ao a seguridade social, e tera por 
objetivo: 
I. A prote9a0 a famflia, a infancia, a adolescencia e velhice. 
II. 0 amparo as crian9as e aos adolescentes carentes. 
Ill. A promo9ao da integra9ao ao mercado de trabalho. 
IV. A reabilita9ao e habilita9ao das pessoais portadoras de 
excepcionalidade, e sua integra9ao a vida comunitaria. 
Art. 163. As a96es na area social serao custeadas na forma do art. 
195 da Constitui9ao Federal e organizadas com base nos seguintes 
princfpios: 
I. Coordena9ao e execu9ao dos programas de sua esfera pelo 
Municipio. 
11. Participa9ao do povo na formula9ao das polfticas e no controle 
das a96es. 

Este eo novo paradigma, o novo modelo da assistencia social no Brasil, onde 

nao ha mais Iugar para troca de favores ou para atuagao paternalista. 0 novo 

paradigma pode ser traduzido em agoes e atividades voltadas a promogao humana 



14 

e ao desenvolvimento social, como garantia de condigoes de sobrevivencia, em sua 

plenitude, a todos os brasileiros em situagao de vulnerabilidade e exclusao social. 

Assim como a polftica de assistencia social precisa ter centralidade na famflia, 

tambem precisa ter foco. 0 beneficiario da assistencia social e a populagao em 

situagao de risco social (baixo capital social), que deve ser transformada em sujeito 

de seu processo de promogao, investida de direitos, mas tambem de 

responsabilidade. A prioridade absoluta deve ser para a situagao de extremo risco. 

Dentro desse novo referendal da assistencia social, e preciso fazer urn 

mapeamento, ou seja, saber onde se localizam as populagoes sujeitas a 
vulnerabilidade e a exclusao social, e tambem o planejamento e a execugao de 

atividades capazes de superar as situagoes identificadas. 

Esse trabalho tern por base, especialmente, a articulagao entre Estado e 

Sociedade Civil - onde se incluem as entidades sociais, filantr6picas e beneficentes, 

as organizagoes governamentais e nao-governamentais, associagoes de moradores, 

enfim, todas as organizagoes de carater publico e sem fins lucrativos - para o 

desenvolvimento das atividades de promogao humana e desenvolvimento social que 

garantam o acesso a condigao de cidadania. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa aplicada no presente estudo foi a pesquisa 

descritiva que, segundo Trivinos (1987), tern por finalidade "descrever com exatidao 

os fatos e fen6menos de determinada realidade". 

Como etapa preparat6ria da pesquisa, que para Koche (1997), deve "tragar o 

curso de agao que deve ser seguido no processo de investigagao cientffica", foram 

utilizados como dados secundarios os seguintes instrumentos de coleta e analise de 

dados: 

- Analise documental nos Relat6rios de Gestao da Prefeitura Municipal de 

Curitiba de 2004 a 2008; 

- Analise documental mediante pesquisa em folders da FAS bern como 

pesquisa no sftio da FAS: www.fas.curitiba.pr.gov.br. 

Desta forma, conforme ensina Cobra (2009), "examinar dados secundarios e 

pre-requisite para coletar dados primaries. Ajuda a definir o problema de pesquisa e 

formular hip6teses acerca da solugao". 

Antes de ir a campo foi realizada a revisao da base te6rica conceitual, 

mediante pesquisa bibliografica sobre os temas levantados. 

No segundo momenta da pesquisa, que para Minayo (2002) "combina 

entrevistas, observag6es, levantamento de material documental, bibliografico, 

instrucional" foi realizada uma entrevista com a Sra. Ana Luisa Suplicy Gongalves, 

Coordenadora de Projetos da Diretoria de Planejamento da Fundagao de Agao 

Social de Curitiba. Ainda, foram realizadas observag6es na FAS presente na 

Regional Cajuru. Em ambos os casos, se procedeu a uma pesquisa qualitativa que 

para Cobra (2009) busca "aprofundar conhecimento acerca de algumas coisas que 

nao podem ser observadas diretamente". 

Todas estas etapas foram realizadas visando a construgao do conhecimento 

que, na visao de Limoeiro Cardoso (apud MINAYO, 1996): 

0 conhecimento se faz a custo de muitas tentativas e da incidencia 
de muitos feixes de luz, multiplicando os pontos de vista diferentes. 
A incidencia de urn (mica feixe de luz nao e suficiente para iluminar 
urn objeto. 0 resultado dessa experiencia s6 pode ser incompleto e 
imperfeito, dependendo da perspectiva em que a luz e irradiada e da 
sua intensidade. A incidencia a partir de outros pontos de vista e de 
outras intensidades luminosas vai dando formas mais definidas ao 
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objeto, vai construindo urn objeto que lhe e proprio. A utilizac;ao de 
outras fontes lurninosas podera forrnar urn objeto inteirarnente 
diverse ou indicar dirnensao inteirarnente nova ao objeto. 

Assim, combinando os dados resultantes das tecnicas supracitadas foi 

elaborado o presente estudo. 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DE DADOS 

4.1 Hist6rico da implantac;ao da Gestao Descentralizada 

0 infcio do processo de descentralizac;ao da FAS aconteceu simultaneamente 

ao processo de descentralizac;ao da Prefeitura de Curitiba, em meados da decada 

de 90, tendo como principal mote da administrac;ao a criac;ao e consolidac;ao das 

Ruas da Cidadania. 

As Ruas da Cidadania sao instituic;oes criadas pela Prefeitura de Curitiba com 

o objetivo de descentralizar 6rgaos publicos, facilitando o acesso da populac;ao a 

diversos servic;os, nas areas de saude, justic;a, policiamento, educac;ao, esporte, 

habitac;ao, meio ambiente, urbanismo, servic;o social e abastecimento, entre outras 

atividades, tendo sido a primeira Rua da Cidadania inaugurada em 1995 no Carmo. 

Desde entao, fisicamente a FAS passou a atuar de maneira descentralizada e 

no decorrer dos ultimos anos tern feito tambem a sua forma de gestao incorporar a 

descentralizac;ao. 

Em 2001, a FAS iniciou urn processo que buscava rever os reais objetivos 

das ac;oes por ela desenvolvidas, processo este que chegou a conclusao de que 

qualquer intervenc;ao que busque a mudanc;a de realidade da populac;ao carente s6 

pode ser consistente na medida em que o trabalho for desenvolvido de forma 

intersetorial e fundamentado nisso, desenvolveu como diretrizes a integrac;ao, 

intersetorialidade e descentralizac;ao das ac;oes, com foco no territ6rio, tendo como 

eixo principal a famIlia. 

Para por em pratica essa nova forma de ver a ac;ao social, foram 

estabelecidos novos paradigmas, principalmente desaparecendo a cultura da visao 

compartimentada em programas, da procura espontanea e da dependencia da 

populac;ao. No Iugar dessas orientac;oes, surgiram a busca ativa, a visao sistemica 

baseada no territ6rio e na familia, o fomento a auto-sustentabilidade e co

responsabilidade da comunidade, conforme demonstra a figura 4, que foi 

apresentada no Relat6rio de Gestao da Prefeitura Municipal de Curitiba referente ao 

anode 2004. 
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Figura 4- Missao, diretrizes e mudangas de paradigmas da FAS em 2004 

Em 2005, todo o processo culminou na criagao dos Centros de Referencia da 

Assistencia Social - CRASs, que sao unidades publicas estatais espalhadas pela 

cidade, localizadas estrategicamente perto da populagao socialmente vulneravel. 

Neste contexte, em atendimento as diretrizes da Polftica Nacional de Assistencia 

Social que implantou o Sistema Onico da Assistencia Social - SUAS, os servigos 

foram reorganizados em dois nfveis de protegao social: basica e especial, que tern 

focos e publicos diferentes. Nos CRASs e feito a protegao social basica e se 

necessaria e acionado a unidade especializada que faz a protegao social especial. 
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4.2 Funcionamento atual da Gestao Descentralizada da FAS 

Com a implantagao dos CRASs, a descentralizagao do atendimento a famflia 

se moldou a forma como nos dias atuais e realizada e, desde 2005, o numero de 

CRAS em funcionamento aumentou de 17 para 27 em 2008, o que possibilitou a 

este espago chegar cada vez mais proximo da populagao atendida, ou seja, foi 

efetivada a descentralizagao ffsica. A disposigao atual dos CRASe das Unidades de 

Atendimento pode ser vista na Figura 5. 
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Figura 5- Disposigao atual dos GRAS e Unidades de Atendimento. 
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Para prestagao dos servigos de sua competencia, os GRAS contam com 

equipe tecnica composta de no mfnimo urn coordenador e quatro tecnicos com 

formagao superior alem de pessoal de apoio, sendo realizadas reuni6es peri6dicas 

para alinhamento de orientag6es e procedimentos. Os tecnicos que estao 

diretamente em contato com as famflias atendidas tern poder de decisao sobre 

encaminhamentos aos diversos programas municipais e assim configura-sa a 

descentralizagao propriamente dita, ou seja, descentralizagao de poder. Conforme 

informou a Sra. Ana Luisa, Diretora de Planejamento da FAS, nenhuma pessoa 

precisa se deslocar para a Matriz para ser atendida. 

4.3 Papel da FAS no atendimento a populagao socialmente vulneravel 

Segundo o Relat6rio de Gestao 2008 apresentado pela Prefeitura Municipal 

de Curitiba, a Fundagao de Agao Social e responsavel pela gestao plena da Polftica 

Municipal de Assistencia Social em Curitiba e atua de forma integrada com 6rgaos 

governamentais e instituig6es nao-governamentais que comp6em a rede 

socioassistencial do municipio. 

Ainda em 2007, os esforgos foram dirigidos a consolidagao da nova forma de 

atuagao da assistencia social no municipio, atendendo as diretrizes da Polftica 

Nacional de Assistencia Social - PNAS, que implantou o Sistema Unico da 

Assistencia Social - SUAS, a expansao e ao aprimoramento da rede de atendimento 

descentralizado em 9 nucleos regionais e a capacitagao dos servidores, como forma 

de criar condig6es favoraveis ao aprimoramento continuo da qualidade dos servigos 

prestados. 

Dirigidos prioritariamente aos cidadaos, grupos e famflias que se encontram 

em situagao de risco e vulnerabilidade social, os servigos prestados mantiveram-se 

organizados, de acordo com as proteg6es afiangadas na polftica nacional, em dois 

nfveis de protegao social: basica e especial, tendo o territ6rio como espago de 

expressao da cidadania e reconquista dos direitos sociais. 

Classificam-se como servigos de Protegao Social Basica os que potencializam 

a familia como unidade de referencia, fortalecendo seus vfnculos internos e 

externos, destinados a populagao em situagao de vulnerabilidade social, decorrente 

da pobreza, privagao ou fragilizagao de vfnculos afetivos, como objetivo de prevenir 

as situag6es de risco. 
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Nos Centros de Referencia da Assistencia Social sao executados os servigos 

de protegao social basica, de organizagao e coordenagao da rede de servigos 

socioassistenciais localizados em suas areas de abrangencia. Os servigos foram 

organizados nos seguintes eixos de atuagao: atendimento social e/ou 

acompanhamento familiar, atendimento a grupos de famflias, indivfduos e 

comunitarios, capacitagao profissional, agoes de geragao de renda e potencializagao 

da rede socioassistencial. 

Classificam-se como servigos de Protegao Social Especial os destinados as 

famflias e aos indivfduos que se encontram em situagao de risco pessoal e social, 

por decorrencia de abandono, maus-tratos ffsicos e/ou psfquicos, abuso sexual, uso 

de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situagao de 

rua, trabalho infantil, entre outros. Esses servigos estao subdivididos, conforme seu 

grau de complexidade. Media complexidade: oferecem atendimento a famflias e 

indivfduos com seus direitos violados, cujos vfnculos familiares e comunitarios, 

entretanto, nao foram rompidos, requerendo maior estruturagao tecnico-operacional, 

atengao especializada e de acompanhamento sistematico e monitorado. Alta 

complexidade: garantem protegao integral, como moradia, alimentagao, higienizagao 

e trabalho protegido para famflias e indivfduos, que se encontram sem referencia 

e/ou em situagao de ameaga e necessitam ser retirados do seu nucleo familiar ou 

comunitario. 

A FAS tern como missao atual coordenar e implementar a Polftica de 

Assistencia Social no municipio, para a protegao social de famflias e indivfduos em 

situagao de risco e vulnerabilidade social. 

4.4 Programas municipais de atendimento a populagao 

A FAS tern coordenado e estimulado diversos programas, como Programa 

Capacitagao do Adolescente, Programa Disque-Solidariedade, Programa Direito da 

Famflia, Programa Vale-Vov6, sendo objeto de estudo deste trabalho os seguintes 

programas: Liceu de Offcios, Crianga quer futuro nao quer esmola, Emp6rio 

Metropolitano, Amigo Curitibano e Curitiba Solidaria. 

0 Liceu de Offcios e urn programa composto por unidades educacionais 

destinadas a qualificagao profissional, desenvolvendo desde habilidades basicas ate 

especfficas e de gestao, visando a insergao dos atendidos no mercado de trabalho. 
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Atualmente, os Liceus espalhados pela cidade abrangem 17 (dezessete) areas que 

variam de informatica a corte e costura, de gastronomia a eletronica, entre outras 

areas. 0 logotipo do programa pode ser vista na Figura 6. 

Figura 6 - Logotipo do Program a Liceu de Offcios 

Desde 2004, o Liceu de Offcios tern aumentado o numero de pessoas 

atendidas na capacitac;ao profissional, conforms ilustra o Grafico 1. 
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Grafico 1 - Numero de atendimentos de Capacitagao Profissional nos Liceus de Offcios de 2004 a 
2008 

0 Programa Crianc;a quer futuro nao quer esmola e urn programa que tern por 

objeto o incentive a doac;ao de recursos financeiros por parte de empresas e 

pessoas ffsicas aos Projetos que a FAS ap6ia. Os valores referentes a doac;ao, 

podem ser deduzidos os valores no impasto de renda dos doadores, respeitados os 

limites legais de deduc;ao. 0 logotipo do program a pode ser vista na figura 7. 
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Figura 7 - Logotipo do Program a Crianga quer futuro nao quer esmola 
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Atraves da doagao, e mantido o Centro de Convivencia Crianga quer Futuro, 

que em 2008 atendeu aproximadamente 400 criangas e adolescentes em situagao 

de rua, realizando abordagem de busca ativa nas ruas e logradouros da cidade. 

0 programa Emp6rio Metropolitano visa proporcionar oportunidades de 

geragao de renda familiar, mediante ao apoio a produgao de produtos semi

industriais e artesanais. 0 logotipo do programa pode ser vista na Figura 8. 

Figura 8 - Logotipo do Program a Emp6rio Metropolitano 

0 Emp6rio Metropolitano tern aumentado o numero de produtores 

cadastrados ano a ano, chegando em 2008 a 3.630 produtores cadastrados, o que 

representa um aumento de 23°/o em comparagao com 2006, conforme ilustra o 

Grafico 2. Segundo o Relat6rio de Gestao de 2008, o Emp6rio Metropolitano 

disponibilizou apoio de qualificagao na area gerencial, comercial e de produgao, de 

pontos de vendas aos produtos e a possibilidade de participagao em feiras e 

exposigoes para os produtores cadastrados. Ainda em 2008, foram mantidas 8 lojas 

para venda de produtos de 233 produtores e cerca de 225 produtores participaram 

de cursos de aprimoramento. 
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Grafico 2 - Numero de produtores cadastrados no Programa Emporia Metropolitano de 2006 a 2008 

Amigo Curitibano e um programa voltado para os portadores de necessidades 

especiais que tern par objetivo adogoes de medidas preventivas, assistencias e 

reabilitadoras visando sempre a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. 

Este programa tern como marca a intersetorialidade pais conta com varias 

instituigoes participantes. 0 logotipo do programa pode ser vista na figura 9. 

Figura 9- Logotipo do Programa Amigo Curitibano 

Como resultados apresentados no Relat6rio de Gestao de 2008, o Programa 

Amigo Curitibano manteve em funcionamento dais centres de convivencia para 

· pessoa com deficiencia, conhecidos como Espagos Amigo Curitibano, sendo um na 

regional Matriz e outro na Regional Boqueirao. Atraves de convenios, o Programa 

atingiu 2144 atendimentos a pessoas com deficiencia que, em relagao a 2007, 

representa um aumento de 84°/o no numero de atendimentos. 

0 programa Curitiba Solidaria visa uma serie de agoes de estfmulo ao 

voluntariado em Curitiba paralelamente a integragao do empresariado curitibano, no 
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sentido de estimular as parcerias com os varios segmentos da sociedade civil 

organizada. 0 logotipo do Programa pode ser visto na figura 1 0. 

Figura 1 0 - Logotipo do Program a Curitiba Solid aria 

Em 2008, o numero de voluntarios atuando em agoes da Prefeitura Municipal 

de Curitiba por meio do Programa Curitiba Solidaria atingiu 2.068, o que representa 

urn significativo aumento desde 2006, quando comegou a ser contabilizado os 

resultados nos Relat6rios de Gestao, conforme demonstra o Grafico 3. 
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Grafico 3 - Numero de voluntaries do Programa Curitiba Solidaria de 2006 a 2008 

Alem dos projetos ja explicitados, a FAS ap6ia diversos outros projetos 

desenvolvidos pela propria comunidade os quais tenham por objeto o atendimento a 
populagao. Esse apoio acontece mediante parcerias do poder publico municipal com 

liderangas comunitarias, associag6es de bairro, organizag6es nao-governamentais e 

outros tipos de parcerias com agente financiadores. 
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4.5 Resultados da Gestao Descentralizada da FAS 

Alem dos resultados demonstrados anteriormente programa a programa, 

considerando os resultados a partir de 2005, ana de implantacao e consolidacao dos 

CRASs, houve urn significative avanco nos resultados da FAS. Urn importante fndice 

a ser mostrado e o numero de atendimentos realizados as famflias na rede de 

protecao social basica, que pode ser visualizado no Grafico 4. 

46500 

46000 

45500 

45000 

44500 

44000 

43500 

43000 

42500 

42000 

41500 
2006 2007 2008 

Grafico 4- Numero de atendimentos as famllias na rede de protegao social basica de 2006 a 2008 

Nota-se urn aumento de 3.127 atendimentos de 2006 para 2008 o que indica 

que a descentralizacao tern propiciado melhores condi<;oes de aproximacao da 

populacao alva e ainda se deve considerar que esse numero e referente a famflias, 

ou seja, o publico-alva atingido e em media 4 vezes o numero de atendimentos. 

Tendo em vista a mudanca de foco para a famflia, os dados relatives ao 

Cadastre Onico do Governo Federal se demonstram extremamente relevantes e, 

sendo assim, no ana de 2008, Curitiba alcangou 98.528 famflias cadastradas. 0 

cadastre em si ja demonstra a efetividade da acao descentralizada da FAS, pais, 

segundo Ana Luisa, "pessoas que antes nao acessavam, que recebiam o balsa 

famflia ou as vezes nem recebiam porque nao tinham condi<;oes, nao chegava a 

informacao ate eles, nao chegava o cadastramento e que hoje tern uma porta aberta 

no meio da comunidade onde eles procuram, tern facil acesso, vao e voltam". 
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llustra ainda o sucesso da gestao descentralizada o reconhecimento nacional 

da FAS como referencia na gestao publica de assistencia social, tendo em 2008 

recebido o Premia Praticas lnovadoras da Gestao do Programa Bolsa Familia do 

Ministerio do Desenvolvimento Social com a experiencia intitulada "0 Processo de 

implantagao dos CRASs em Curitiba" e o "Protocolo das Ag6es do Programa de 

Atengao a Famflia". 

Contudo, em termos de resultados, conforme afirma Ana Luisa, "e 
incipiente, a gente sabe que e urn processo novo, [ ... ] comegou em 2005, [ ... ] 

considerando a hist6ria da assistencia e a realidade do pafs". 
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5CONCLUSAO 

Ap6s a conceituagao de gestao descentralizada e de assistencia social, 

confrontando com o hist6rico e atual situagao da Fundagao de Ac;ao Social de 

Curitiba- FAS, foi verificado como esta pratica administrativa tern sido importante 

para o desenvolvimento e ampliagao da polftica de assistencia social de Curitiba. 

Tal politica tern se mostrado tao cheia de exito que varios outros municipios 

procuram a FAS para aprender e trocar experiencias, configurando-se assim a FAS 

como referenda nacional na atuagao e na gestao administrativa. Grande parte desse 

sucesso tern origem na gestao descentralizada pais estando mais perto da 

comunidade, aprendendo com ela, torna o servigo e os programas mais identificados 

com a populagao que se sente ativa no processo de construgao da politica social do 

municipio. 

Os resultados abordados no presente estudo comprovam principalmente que 

com a criagao e implementagao dos CRASs houve urn real salta de qualidade no 

atendimento da populagao, aliado a este fator, o aumento e qualificagao do quadro 

de servidores da FAS possibilitou aumentos significativos no numeros de 

atendimentos. Outro fator importante de influencia na melhora dos numeros diz 

respeito ao foco familiar que a assistencia social adotou porque com este foco o 

tecnico que visita a familia encaminha cada membra para o programa que melhor se 

adapta e exige da familia o compromisso de participagao aos programas 

encaminhados, com isso, ha sensivel melhora nas condig6es de vida dos assistidos. 

5.1 Dificuldades e sugest6es 

Como fator de dificuldade encontrado nesta pesquisa, ressalta-se a escassez 

de dados disponiveis. 

Como sugestao de melhoramento da pesquisa, pode ser realizada uma 

ampliagao do hist6rico da gestao descentralizada da FAS, a partir da decada de 90, 

bern como o cruzamento da Politica de Assistencia Social com a atuagao da FAS. 

Outro ponto a ser melhorado consiste na indicagao de outros indices na analise de 

resultados. 
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APENDICE A- TRANSCRICAO DA ENTREVISTA NA FAS 

Transcrigao da entrevista realizada na Fundagao de Agao Social de Curitiba 

com a Sra. Ana Luisa Suplicy Gongalves, Coordenadora de Projetos da Diretoria de 

Planejamento da Fundagao de Agao Social de Curitiba tendo como entrevistador 

Marcelo Rodrigues da Silva. 

Marcelo: Como foi o infcio da descentralizagao? 

Ana: [ ... ] A descentralizagao comegou em 1990 da Prefeitura como urn todo 

quando se dividiu em Administragoes Regionais, os administradores regionais sao 

os representantes do Prefeito para uma determinada area de abrangencia da 

cidade. [ ... ] 

Marcelo: E urn cargo de confianga do Prefeito ou e eleito pela propria 

comunidade? 

Ana: Nao, e urn funcionario. E urn cargo indicado pelo prefeito ou urn 

funcionario da Prefeitura. Mas a questao da comunidade tern, ha 7 ou 8 anos atras, 

tern ganhado bastante forga, inclusive todos os projetos financiados ou a maioria dos 

agentes financiadores pedem que a comunidade participe desde a elaboragao do 

projeto [ ... ]. N6s temos alguns projetos em parceria com a Caixa Economica, na 

verdade projetos financiados pelo Ministerio das Cidades e a Caixa Economica faz a 

supervisao. Entao, e urn projeto de relocagao de regularizagao fundiaria, mas para a 

famflia ser relocada eles exigem nao s6 a relocagao pura e simples, tern todo urn 

trabalho de acompanhamento comunitario [ .. .]. 

No mapa tern as regionais, sao nove hoje, a Regional do CIC foi criada em 

2005 nesta ultima gestao, antes ela nao existia, uma parte fazia parte da Regional 

do Pinheirinho, uma parte do Bairro Novo e uma parte do Portao entao como aqui 

tern urn agrupamento de pessoas que estao precisando de servigos e cresceu muito 

na realidade se criou esta administragao tambem. 

Marcelo: As outras oito foi ja em 90? 

Ana: Em 90, em 90 foi dividida em 8 a cidade, [ ... ] cada nucleo regional tern 

sua administragao, onde o representante do prefeito e o administrador regional e 

concentra a maioria das secretarias e outros 6rgaos da prefeitura, entao, 

normalmente em Rua da Cidadania. Hoje tern, urn exemplo a Rua da Cidadania da 

Fazendinha que e da Regional do Portao, tern a FAS, tern o Nucleo de Educagao, 
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Nucleo da Saude, Nucleo de Esporte e Lazer, a Secretaria do Meio Ambiente ainda 

nao esta nas Ruas da Cidadania [ ... ]. 

Para n6s, temos uma grande dificuldade em desenvolvimento de projetos, a 

tendencia e que nao tenha base ffsica mas tenha pessoas que, principalmente as 

pessoas que a FAS atua que sao pessoas em situagao de vulnerabilidade e risco 

social, nao tern condigoes de ir ate a Secretaria de Meio Ambiente entao, as 

pessoas se deslocam ate as situagoes para atender. 

A Secretaria Anti-Drogas que foi criada este ano tambem ainda nao esta 

descentralizada e as outras secretarias todas estao. 

Entao nas Ruas da Cidadania estao presentes todos estes servigos. 

Na parte da assistencia, mais na proposta do seu trabalho especificamente, 

surgiu a proposta dos Centros de Referenda de Assistencia Social, os GRAS[ ... ]. 

Em 2002, no Cajuru, foi implantada a primeira NAF - Nucleo de Apoio a 
Familia, e urn espago descentralizado. Alem disso, voce sabe, a Rua da Cidadania 

do Cajuru, voce sabe onde fica, mas voce sabe o tamanho da area de abrangencia 

Ia, o Acr6pole, Vila Trindade, Aut6dromo, algumas pessoas nao tern nem vale

transporte para ir ate a Rua da Cidadania, entao, a ideia e chegar mais perto do 

cidadao que precisava da assistencia e surgiu af o primeiro Nucleo de Apoio a 
Famflia. Mas era urn trabalho bern focado ali no territ6rio, pequeno ainda, incipiente, 

comegando a trabalhar. 

Depois em 2003 foram criados mais quatro e em 2004 o nome mudou para 

Centro de Referenda da Familia. Em outubro de 2004, foi consolidada uma nova 

polftica de assistencia social. A gente tern o hist6rico da assistencia social antes da 

Constituigao de 1988, a assistencia nao era uma polftica publica, ela era muito vista 

como assistencialismo, caridade, benesses. Com a constituigao, ela foi algada a 

categoria de polftica publica junto com a saude e a previdencia social formando o 

tripe da seguridade social. lsso em 1988, em 1993 veio a LOAS - Lei Organica de 

Assistencia Social que regulamenta o que consta na constituigao e ja existia uma 

polftica nacional que foi reformulada em 2004. 

nao? 

Marcelo: A LOAS e federal? 

Ana: E, a LOAS e federal. 

Marcelo: Mas af cada estado e municipio tern que fazer uma lei propria ou 
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Ana: Nao, o municipio tern seu plano de agao, seguindo as diretrizes da 

polltica nacional. Essas diretrizes que voce viu no site, a gente adapta a nossa 

realidade e clara, mas a gente respeita a polltica nacional. Entao nossas diretrizes 

sao com base nas diretrizes nacionais de 2004. E essa polltica propos a criagao do 

SUAS que e o Sistema Unico de Assistencia Social. 

Como na saude tern o SUS que todo mundo ja conhece, ja sabe como 

funciona, tern as Unidades de Saude descentralizadas, que voce sabe que para ser 

atendido voce nao pode ir na Unidade de Saude de Santa Felicidade, tern que ir 

proximo a sua residencia, para a Assistencia esta num processo de implantagao 

desde 2004 do Sistema Unico de Assistencia com o objetivo de, no Brasil inteiro, de 

voce bater na porta de uma Unidade de Assistencia e voce ser atendido da mesma 

forma, respeitando as caracterlsticas do Iugar mas as mesmas diretrizes. 

Este Sistema Unico foi implantado em 2004, em 2005 saiu uma norma 

operacional tambem federal que regulamentava o Sistema Unico, estabelecendo 

nlveis de gestao dos municlpios. Entao, aqueles municlpios que comprovavam uma 

certa estrutura estavam em gestao inicial. Tinha gestao inicial, basica e plena. Na 

inicial com menos subsfdios, na basica urn pouco mais e na plena o municipio tern 

autonomia total para gestao de seus recursos. Curitiba esta em gestao plena. N6s 

temos alguns requisites para conseguir esta habilitagao em gestao plena. Urn deles 

e, sendo metr6pole, a gente tinha que ter pelo menos oito GRAS em funcionamento. 

A questao do atendimento as famflias do Balsa Famflia tambem, nao s6 a parte de 

recurso mas o atendimento. Enfim, uma serie de requisites que a gente comprovou 

ter, na rede de protegao especial tambem que eu ja detalho para voce eo resultado 

e a gestao plena e com isso n6s ganhamos alguns incentives que e 0 repasse maior 

de recursos e uma maior autonomia para gerir as nossas ag6es. 

A gente diz que a FAS aqui e o 6rgao gestor social do municipio entao n6s 

coordenamos este processo junto as unidades governamentais e nao 

governamentais tambem. 

0 objetivo do SUAS e que, inclusive as nao-governamentais, cada uma na 

sua especificidade, mas atuem com as mesmas diretrizes. A questao da importancia 

do foco na famflia, focar no territ6rio, ver as peculiaridades do territ6rio, nao mais 

conceder beneffcio pelo beneffcio mas trazer o papel da famflia como primeira 

protetora de seus membros, isso, n6s ja estamos atuando assim e as instituig6es 

nao-governamentais estao indo para o mesmo caminho, orientadas pelas FAS. 
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Coincidiu com a mudanc;a de gestao esta nova polftica, foi final de 2004 e em 

2005 ja mudou a gestao. Entao n6s pegamos urn processo onde n6s trabalhavamos, 

e eu trabalhei desde essa epoca como funcionaria, muito focado em programas e 

em segmentos, entao tinha o programa que atendia o idoso, o programa que atendia 

a crianc;a, o programa que atendia a pessoa com deficiencia, e com a proposta do 

SUAS e trabalhar nao mais por programa mas por famflia e af o CRAS tern papel 

importante. 

Em 2005 mesmo, quando n6s viabilizamos a gestao plena, tfnhamos oito 

CRAS em funcionamento e hoje n6s temos 25 espalhados pela cidade, deixa eu te 

mostrar o mapa atualizado. Os mais escuros sao os CRASe os mais claros sao as 

Unidades de Atendimento. Se a gente olhar o Cajuru ele tern tres CRAS e quatro 

Unidades de Atendimento, tudo na area de protec;ao social basica. 

Funciona assim, a assistencia divide as ac;6es em protec;ao social basica, sao 

para aquelas famflias que estao vulneraveis que por algum fator elas podem vir a 

cair em situac;ao de risco, entao se elas tern uma renda muito baixa, ou moram em 

uma area de diffcil acesso a equipamentos publicos, ou se tern muitas crianc;as na 

famflia, ou idoso, ou pessoa com deficiencia, isso caracteriza que ela esta vulneravel 

mas ela ainda nao esta em risco entao essas ac;oes de protec;ao social basica sao 

para prevenir que ela caia num risco de violencia, de abandono, de trabalho infantil, 

de drogas. A partir daf ja e considerado em situac;ao de risco. [ ... ] Nos CRAS e feito 

o trabalho de prevenc;ao, a gente chama de a porta de entrada da assistencia social 

e eles ficam nas regi6es onde precisa mais [ ... ]. 

Hoje nossas ruas da cidadania, o nosso nucleo da FAS nas Ruas da 

Cidadania foi transformado em CRAS, uma parte do nucleo tambem e urn CRAS. 

Entao, por exemplo, se voce morar no Aut6dromo e for ate a rua da Cidadania para 

ser atendido, nao e Ia o seu local, como. na Unidade de Saude, a gente mapeou as 

pessoas e cada CRAS tern sua area de abrangencia. 

Marcelo: Como e percebido OS resultados da descentralizac;ao? 

Ana: [ ... ] Voce falou de resultados, a gente tern percebido e que a demanda 

tern aumentado muito com a descentralizac;ao e isso e urn resultado bern positive 

para n6s, da muito mais trabalho, requer muito mais recursos e por isso n6s 

ampliamos nosso quadro de pessoal bastante, mas o que n6s estamos vendo e que 

pessoas que antes nao acessavam, que recebiam o balsa famflia ou as vezes nem 
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recebiam porque nao tinham condi96es, nao chegava a informa9ao ate ele, nao 

chegava o cadastramento e que hoje tern uma porta aberta no meio da comunidade 

onde eles procuram, tern facil acesso, vao e voltam. Outro dia ate uma 

Goordenadora Regional me contou que foi uma pessoa Ia se esconder de outro que 

queria bater nela e af o outro nao entrou Ia. [ ... ] 

Os tecnicos que estao na area recebem um adicional de risco, eles estao 

pr6ximos e tern que estar porque nao adianta voce ficar sentado em uma cadeira Ia 

na Rua da Gidadania e as demandas da popula9ao nao chegarem ate ele. 

De resultados isso e incipiente, a gente sabe que e um processo, nao tao 

novo assim pois come9ou em 2005, mas e relativamente novo, considerando a 

hist6ria da assistencia e a realidade do pafs, a gente tern sido referencia para outros 

municfpios, eles tern vindo nos visitar para ver como a gente esta atuando e agora a 

gente acabou de escrever um protocolo de atendimento nos GRAS. Entao, os 

procedimentos basicos, tudo que tern que ter, para chegar em qualquer GRAS vai 

ser atendido, passar por uma entrevista, vai ter uma reuniao de acolhida, depois e 

feito um plano de a9ao com a familiae acaba aquela coisa do Estado pegar no colo, 

ser responsavel por tudo. A gente oferece mas se a familia nao se compromete ela 

tambem nao se engaja no processo e nao tern resultado. Entao a gente faz um 

plano de a9ao conjunta, o que e importante para voce dar um salto, sair desta 

situa9ao. Entao a FAS vai entrar com cursos profissionalizantes, vai entrar com um 

beneffcio eventual, uma cesta basica, alguma outra coisa, mas o que a familia vai 

entrar? A familia se compromete a levar o filho na escola, a levar na Unidade de 

Saude, frequentar os cursos porque muitas vezes fazem a matrfcula e nao 

aparecem e depois voltam na FAS e dizem: - Voces nao me dao nada! Entao, 

mudando um pouco esta cultura de que o Estado banca enquanto isto eu nao sou 

responsavel pela minha familia. 

A gente chama de co-responsabilidade e nao e um processo de tirar a 

responsabilidade do Estado, mas a gente tern a ciencia que para obter resultados 

efetivos e quando envolve a familia tambem, ou seja, a familia tern que se 

comprometer. 

Estas unidades em branco aqui sao as Unidades de Atendimento, isso s6 

existe em Guritiba, uma figura que a gente criou aqui alem dos GRAS. [ ... ] 

No caso da Regional do Pinheirinho tern um GRAS que e referencia para a 

regiao mas mesmo assim havia dificuldades das pessoas safrem de determinada 
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area e irem ate o GRAS. Esta determinada area e irregular e nao tinha como a gente 

par um equipamento publico, entao a gente fez uma parceria com uma igreja, a 

gente usa o salao da lgreja e tem uma equipe Ia, esta equipe e subordinada ao 

GRAS mas faz o atendimento Ia onde esta a populagao. Entao, alem dos GRAS n6s 

temos as Unidades de Atendimento. lsso tudo na area de protegao social basica. 

Na area de protegao social especial, a area que trabalha com as pessoas em 

situagao de risco ja, a gente tem a central de resgate social que trabalha com a 

populagao de rua, o trabalho infantil. Tem a media complexidade, pessoas em risco 

que tem vfnculos familiares e alta complexidade, aqueles que precisam ser 

afastados do nucleo familiar ou comunitario, como e o caso de mulheres vftimas de 

violencia que precisam morar temporariamente em um abrigo, os idosos que ja nao 

tem vfnculos e tem doengas cronicas e precisam de instituig6es de longa 

permanencia que tem toda a parte de moradia, higiene, refeigoes, [ ... ] entao esta e a 

protegao especial. 

A protegao especial esta no processo de infcio da descentralizagao [ ... ],mas a 

proposta da protegao especial nao e ir Ia para o meio da comunidade, ate porque 

nao adianta ter uma porta aberta para a pessoa ir Ia dizer que o filho sofreu uma 

violencia sexual, por exemplo, Ia na comunidade, porque existe toda a questao do 

sigilo mas a ideia hoje e que a gente tem um CREAS, um Centro de Referencia 

Especializada da Assistencia Social que trabalha com mulheres, criangas e idosos 

vftimas de violencia e fica no Centro e em cada nucleo regional a gente tem Servigos 

de Protegao Especial [ ... ] que trabalham com adolescentes que infringem a lei, 

pessoas que estao em situagao de rua, o trabalho infantil, o vitimizado. lsso tem nos 

nucleos, entao, a gente esta estruturando este nucleos para funcionarem como 

Centros de Referenda Especializada tambem. 

Para a proxima gestao, provavelmente, a gente vai ter em cada Nucleo 

Regional um CREAS, alem deste que ja existe. [ ... ] 

Com relagao ainda aos resultados, foi criado e esta comegando a ser utilizado 

o fndice de vulnerabilidade social das famflias. Existe uma questao no Brasil todo, 

cada Secretaria trabalha com um criterio de vulnerabilidade. Antes, o publico da FAS 

era uma populagao que recebia ate 3 salarios mfnimos familiares s6 que isto gerava 

muita distorgao, assim, prioritariamente, porque temos muitas pessoas que, como os 

idosos que pertencem a classes altas mas sao vftimas de violencia em casa, entao 

eles estao em situagao de risco. Entao, a gente nao pode s6 usar o padrao renda, o 
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padrao renda ja era distorcido, porque uma familia que tern uma pessoa e uma 

familia que tern 1 0 da uma diferen9a enorme. Entao, o governo federal deu alguns 

indicatives de vulnerabilidade mas cada municipio estava trabalhando de urn jeito, 

entao a gente sentindo esta dificuldade, ate para medir qual o objetivo final nosso? E 
ver quantas pessoas superaram esta situa9ao de vulnerabilidade e de risco e a 

assistencia nao tern uma hist6ria de medir resultados por numeros, a gente sabe de 

muitos depoimentos do idoso que esta participando de grupo de convivencia e parou 

de ir no medico porque a saude melhorou, ou seja, depoimentos mas numeros ... A 

gente tern numero de atendimentos, quantas pessoas foram capacitadas nos liceus 

de offcios, por exemplo, e urn numero super importante, a gente conseguiu qualificar 

urn numero X de pessoas, e urn numero expressivo, mas destas quantas 

efetivamente mudaram sua vida? 

Nestes casos como a gente vai medir? A gente tern pesquisas isoladas, o 

Liceu e urn que tern uma pesquisa que existe urn percentual significative que 

aumentou sua renda a partir do Liceu, mas da a9ao da FAS como urn todo a gente 

nao tinha como medir, entao a gente construiu este fndice. 

Este fndice e baseado, tern 0 Cadastro Onico que e 0 cadastro do governo 

federal que as pessoas procuram para o Bolsa Famflia, que na verdade para n6s 

tern uma utilidade muito maior que apenas o Bolsa Famflia, n6s temos 90 mil 

pessoas cadastradas hoje e dessas pessoas a gente estabeleceu alguns 

indicadores que cruzados vao dar o fndice de vulnerabilidade da familia. Entao, [ ... ] 

como exemplos, se a pessoa tern idosos na famflia e X pontos, se a renda e de V4 de 

salario mfnimo que e caracterizado como medida de pobreza X pontos, se mora 

numa moradia em area de invasao mais X pontos, somando estes pontos ele e 

classificado como nfvel baixo, medio ou alto de vulnerabilidade. 

Entao, a inten9ao e, hoje a gente tern essas 90 mil familias, por que e que foi 

usado o cadastro unico? Porque o cadastro unico e urn instrumento que a gente esta 

atualizando sempre, nao adianta a gente pegar dados do IBGE porque a gente sabe 

que os dados do IBGE nao terao todas as variaveis que a gente quer e sao dados 

de 2000, entao nao adianta medir a situa9ao hoje porque daqui a tres anos ja nao 

adiantou nada. Entao do cadastro unico a gente tern urn perfil hoje de como estao as 

famflias, por enquanto a gente esta fazendo em projetos pontuais, como o projeto Ia 

do Tatuquara a gente esta usando o cadastro unico para trabalhar com uma 

popula9ao de 150 jovens, quando terminar o projeto daqui a 15 meses, a gente vai 
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ver como e que esta o indice, nao se melhorou a renda simplesmente mas se ela 

pulou de alta vulnerabilidade para media vulnerabilidade, ou se sai da situagao de 

vulnerabilidade, para ver ate que ponto a gente esta tendo uma agao efetiva junto a 

esta populagao. Este indice vai ser o grande instrumento de monitoramento e 

avaliagao. 

Marcelo: Este indice esta sendo construfdo pela FAS ou pelo Brasil inteiro? 

Ana: Nao, ja foi construfdo e esta sendo aplicado. A gente esta fazendo 

pilotos por enquanto, foi construfdo pela FAS em conjunto com o IPPUC que e o 

lnstituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. 

Marcelo: E referenda para o resto do Brasil? 

Ana: Pois e, ate foi uma coincidencia porque assim que n6s langamos o 

nosso, o Ministerio do Desenvolvimento Social tambem langou urn, que era urn 

pedido que todos os municfpios faziam. A gente estava estudando, estudando e 

como a gente tinha esta necessidade n6s criamos o nosso aqui. E o Ministerio agora 

criou urn, ate eles vieram aqui numa Conferencia aqui em 2007, a gente apresentou 

este fndice, eles levaram e a gente acha ate que eles tomaram como base, porque 

eles procuram muito a gente para orientag6es, para trocar experiencias. 0 Governo 

do Estado agora tambem tern procurado a gente, a gente esta proximo. 

Mas o fndice do Governo Federal por enquanto n6s nao podemos utilizar 

porque nao tern familia a familia. 

Por exemplo, uma das variaveis e crianga pequena fora da escola, a gente 

identifica uma familia que tern crianga fora da escola, a gente ja esta em negociagao 

com a Secretaria de Educagao, para passar o nome desta familia, vai na casa desta 

familiae vai colocar este crianga dentro da Escola. Quer dizer, nao vai arrancar de 

dentro de casa, vai ter todo urn trabalho, porque as vezes a crianga esta fora da 

escola porque a mae esta numa situagao tao diffcil que nao consegue ir ate a escola 

ou nao sabe onde e que tern vaga, entao e proporcionar para essa populagao 

acesso nao s6 aos servigos de assistencia social mas de toda area publica da 

Prefeitura Municipal de Curitiba. [ ... ] 

A gente sabe que tern muitas coisas, alem destas variaveis que estao no 

fndice que tambem contam, por exemplo, nao tern no indice os idosos que pararam 

de ir no posto de saude porque e uma variavel que nao tern no cadastro unico, nao 

se faz esta pergunta, entao nao tern como medir de 90 mil pessoas, e s6 pesquisa 

mesmo. Entao, em alguns casos a gente trabalha com urn grupo de familias, foi feito 
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uma pesquisa no comego da participagao e depois no final da participagao para 

perguntar questoes bern subjetivas mesmo, relacionadas com a auto-estima por 

exemplo, nao se melhorou a auto-estima porque as vezes a pessoa nem sabe o que 

e auto-estima, mas se a pessoa comegou a sair mais, como esta o relacionamento 

com os vizinhos, o que ela faz com o lixo, toda a questao de educagao ambiental. 

Entao sempre vai ter na area da assistencia essa questao subjetiva que a gente nao 

pode desconsiderar e s6 quem esta Ia na ponta que ve a mudanga de 

comportamento. [ ... ] 

Mas, infelizmente, a gente esta pondo recurso e a gente precisa ver resultado, 

senao a gente vai pegar outro caminho e o que a gente pode dizer sobre a 

descentralizagao o resultado e que o acesso das famflias ampliou bastante. 

Marcelo: Com relagao aos programas existentes, voce acha que a polftica 

atual vai mais para as famflias e menos para os programas? 

Ana: Nao, os programas vao continuar existindo, mas o que acontecia a gente 

tinha urn tecnico, de nfvel superior, por exemplo, responsavel pelo idoso. 0 que 

muda e a forma de abordagem. 0 tecnico hoje no GRAS e responsavel por urn 

determinado numero de famflias. Entao eu tenho em cada GRAS uma media de 5 

mil famflias referenciadas e uma equipe de 4 tecnicos. Entao eu tenho cerca de 

1250 famflias sob minha responsabilidade. 0 acompanhamento daquela famflia, 

desde o plano de agao, o acompanhamento, a visita domiciliar, se vou inserir ela em 

urn grupo, e meu, eu sou a referenda para ela me procurar no GRAS e ate depois 

para medir os resultados. Nao e assim vai Ia eo primeiro que atender, atendeu. 

[ ... ]Mas o atendimento individualizado para acompanhar este plano de agao e 

do tecnico de referencia daquela famflia. 

E antes era o tecnico responsavel pelo programa do idoso, por exemplo, [ ... ] 

este tecnico ia na casa do idoso fazer a visita, via todas as questoes com relagao ao 

idoso e se tinha uma crianga ali que estava em trabalho infantil era acionado outro 

tecnico para ir cuidar daquela crianga e hoje nao, hoje o tecnico referencia da famflia 

entra na casa encaminha o idoso para urn programa, [ ... ] daf sim, Ia no programa ele 

vai ter o atendimento no grupo com outro tecnico, ele encaminha o marido para urn 

curso ou se voce tern uma vftima de violencia aciona a protegao especial, entao e 

ele que vai proteger aquela famflia, a gente chama de protegao social. 

Esta e a tendencia, nao e acabar com OS programas mas 0 foco, a 

abordagem, a forma de abordagem. [ ... ] 



40 

Marcelo: A questao da estrutura de poder, como funciona? Quem toma as 

decisoes em nfvel orgamentario e no nfvel de cada famflia? 0 tecnico quando chega 

na famflia ele tern total liberdade para decidir? 

Ana: Orgamentario nao. Na verdade, a Regional tern uma estrutura [ ... ] tern o 

coordenador regional, abaixo do coordenador tern a gerencia de protegao social 

basica e a gerencia de protegao especial. 

Aqui estao todos os equipamentos, as unidades ligadas a protegao especial, 

os abrigos, a questao do trabalho de abordagem de rua, os vitimizados, entao os 

tecnicos estao subordinados a esta gerencia. 

Aqui, os GRAS e a eles ligados as unidades de atendimento que eu te mostrei 

no mapa. 

Entao, na gerencia de protegao social basica, esta gerencia faz uma analise 

peri6dica junto aos coordenadores dos CRAS, daf cada GRAS tern urn coordenador 

e tern quatro tecnicos sob sua supervisao. Entao se eu estou Ia na famflia eu tenho 

uma formagao tecnica que me permite desenvolver urn trabalho tecnico, nao precisa 

perguntar para o coordenador o que fazer. 

Existem reunioes peri6dicas de supervisao, de orientagao, tirar duvidas, trocar 

experiencias. S6 que, e como eu falei do protocolo para voce, urn CRAS tern os 

procedimentos, no proprio site tern as diretrizes da FAS entao os tecnicos tern 

autonomia sim, sob orientagao deste coordenador aqui, que por sua vez segue as 

diretrizes da FAS. 

Com relagao a parte financeira, tern urn grupo aqui na sede que e composto 

pelas diretorias porque a regional nao recebe recurso na mao, este grupo organiza 

os recursos com base normalmente no numero de famflias vulneraveis para cada 

territ6rio, entao, por exemplo, este CRAS vai receber recursos para X grupos mas 

quem vai me dizer o que eles querem comprar para os grupos sao os tecnicos. [ .. ] 

Eles vao dizer o que e necessaria para trabalhar com urn grupo de convivencia, 

material de artesanato, material didatico, material de higiene, etc., especificam o que 

querem, o percentual e dividido normalmente de acordo com o numero de famflias 

ou de acordo com a demanda. 

Entao a distribuigao de recursos e feito aqui pela sede mas sempre de acordo 

com a demanda trazidas das regionais. 
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Aqui na sede tambem tern uma hierarquia, tern a presidents, tern o chefe de 

gabinete e as diretorias, que sao: a Diretoria de Protegao Social Basica, Diretoria de 

Protegao Social Especial e Diretoria de Geragao de Trabalho e Renda. Eu esqueci 

que nas Regionais ainda tern os chefes de agoes de geragao de trabalho e renda, 

que cuida dos liceus e de outras agoes de geragao de trabalho e renda que tern na 

regional. Alem destas, tern a Diretoria que e onde eu estou, que e a Diretoria de 

Planejamento e Monitoramento que e uma diretoria-meio, ou seja, nao e uma 

diretoria-fim, tern outras diretorias meio. Alem da Diretoria de Planejamento e 

Monitoramento e a Diretoria Administrativo-financeira. 

Marcelo: Entao, existem tres diretorias que estao diretamente ligadas ao 

"neg6cio" da FAS? 

Ana: E, aqui a gente tala que sao diretorias-fim. A diretoria de planejamento, 

como a gente e responsavel pela diretoria de projetos, a gente nunca faz projeto 

sozinhos, a gente sempre as outras diretorias e quando e urn projeto de interesse de 

urn nucleo, a gente chama 0 gerente do nucleo. 

Marcelo: E a comunidade, onde ela entra? 

Ana: Olha, a gente faz periodicamente audiencias publicas, entao todo ano e 

feito a Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO onde sao colocadas as prioridades 

para o proximo ano, depois de elaborada uma preliminar desta lei a comunidade e 

chamada nas administragoes regionais e diz: aqui esta precisando de mais urn 

GRAS, aqui esta precisando disso, daquilo. lsto e estudado porque nao e uma 

pessoa que vai definir a construgao de urn liceu por exemplo, isto e estudado junto a 

comunidade, e negociado. A gente tern conseguido negociar, a comunidade entende 

quando e uma demanda de uma pessoa s6. 

A gente acrescenta coisas nesta LDO com a consulta a comunidade. lsto a 

nfvel mais geral, mais macro. 

Nas agoes dos GRAS, dentro da comunidade, eles participam tambem. Entao 

a gente esta iniciando urn processo financiado pelo lnstituto Camargo Correa com os 

jovens no Tatuquara, urn projeto de geragao de renda. [ ... ] Vai ser montado urn 

grupo de produgao mas n6s nao sabemos em que area ainda, isto vai ser feito uma 

consulta aos jovens para verem o que eles querem, a comunidade como urn todo 

[ ... ] Eu tive uma experiencia, aqui nesta diretorias a gente tern como caracterfstica 

que a maioria ja trabalhou em area, entao eu fui da Regional Boa Vista, coordenei a 

Regional Ia, a gente fazia urn trabalho com a comunidade da Vila Nori, uma 
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comunidade bern complicada, e fundo de vale, uma situagao bern vulneravel. E nos 

entramos com todas as secretarias da Prefeitura, sem recurso, mas querendo 

ajudar, transparentes, colocando a ideia de ''vamos fazer juntos". Desenhamos, 

estabelecemos algumas prioridades, e nos achavamos que a dificuldade de 

saneamento era a que mais iria aparecer, a Prefeitura iria entrar com tudo. 

Conversando com a comunidade, a primeira prioridade levantada foi o corte dos 

pinheiros, uma coisa que ninguem da Prefeitura tinha pensado, entao eles que 

sabiam que quando chovia dos pinheiros cafam galhos nas casas, eles tinham medo 

e af eles trouxeram isto e a gente conseguiu. Era urn terrene particular, seria bern 

complicado conseguir a liberagao do Meio Ambiente, mas o Meio Ambiente estava 

junto conosco e af conseguimos fazer a poda dos pinheiros. 

Este e urn exemplo de demanda que veio da propria comunidade, melhorou 

muito a vida deles e a partir daf a gente comegou a estabelecer outras prioridades 

em conjunto que a Prefeitura entrava com os servigos. Por exemplo, tinha uma via 

de acesso que as pessoas nao conseguiam entrar com cadeiras de rodas e era 

complicado porque era urn terrene particular e nao tinha como a Prefeitura fazer, 

mas ao mesmo tempo precisava disso, era uma invasao antiga e ate que se resolva 

vai deixar a famflia sem acesso? Entao.a comunidade fez urn mutirao e a Prefeitura 

entrou com a orientagao tecnica dos engenheiros. [ ... ] 

Marcelo: A Prefeitura nao tern uma secretaria de agao social? 

Ana: Nao, e a FAS mesmo que e responsavel pela agao social de Curitiba eo 

Presidente eo mesmo nfvel de Secretario. E como a Fundagao Cultural de Curitiba. 

Marcelo: Hoje, nao acontece de uma pessoa chegar na FAS mais perto dela e 

dizerem para ela "isso voce tern que ir na Matriz para resolver"? 

Ana: Nao, so se ela for na Matriz (risos). Nao, todos os servigos estao na 

ponta, como eu te falei, algumas coisas nao da para descentralizar, a parte de 

protegao social especial, mas o primeiro contato e sempre nos CRAS e nos servigos 

especiais que futuramente serao os CREAS. Agora se ela precisa colocar urn idoso 

numa instituigao de longa permanencia, pode ser que ali proximo nao tenha, n6s nao 

temos nem demanda nem folego suficiente para ter em todos os territories, af ela 

pode ser internada em outra regional. 0 atendimento a crianga em situagao de rua, 

nos temos urn centro de convivencia no Centro porque a maior concentragao de 

populagao de rua esta no Centro e as criangas dos bairros podem ser trazidas para 

este centro tam bern. 
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Mas para voce ter o acolhimento e o primeiro atendimento e sempre nas 

pontas, sempre descentralizado. 


