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o Processo de Descentraliza~ao
da Politica de Assistencia Social em

Santa Catarina:
Realidade e Analise Preliminar

LUZIELE TAPAJ6s (DSS/UFSC)'
HELoisA MARIA JOSE DE OLNElRA (DSS/UFSC)"

alar do processo de descentraliza<;ao da politica de As-
sistencia Social em Santa Catarina exige que situemos,
ainda que brevemente, os momentos que antecede-

ram a fase de institucionaliza<;ao desse processo. Sao estes
momentos diferenciados, mas ao mesmo tempo entrela<;ados,

ue conform am 0 eixo da analise que ora passamos a pontuar.

2 ..Momentos de arregimenta~ao e de
defini~ao de estrategias de a~ao

omovimento pela afirma<;aoda Assistencia Social como
p )Iftica publica, em Santa Catarina, antecede a promulga<;ao
dil onstitui<;ao Federal de 1988. Ainda que incipientes, as
Jll jlll iras iniciativas aglutinadoras do debate marc am defini-
I ViI mente significativa parcela da categoria profissional. (Oli-
win1, 1989). Acompanhando os rumos do cenario nacional,
I) 11\ wimento vai experimentando caminhos e descaminhos,
1111\ Illistas e derrotas.

1'1111'tv! 'SI re em Servi~o Social pela PUC/SP. Representante do CRESS 12' Regi50 no
I I' ISC.

11,1It1IIIIlt1Uaem Servi~o Social na ruc/Sp. Coordenadora do Nuc!eo de Estudos do
11,11,,111111i' I\ssistcncia Social- NETA/DSS,



De forma pouco articulada, diferentes espa~os que con-
gregavam profissionais de Servi~o Social como Universida-
des, Prefeituras Municipais, Funda~ao Legiao Brasileira de
Assistencia - LBA e 0 Conselho Regional, foram lentamente
estabelecendo alian~as, trazendo para 0 interior da discussao
um numero cad a vez maior e mais consistente de persona-
gens dispostos a imprimir um novo rumo a Politic a de Assis-
tencia Social no Estado.

o debate teorico, tao novo e ao mesmo tempo tao pre-
sente na historia da profissao, cada vez mais ganha cor po e
perfila a base de sustenta~ao do movimento.

:E em meados do ana de 1993, contudo, quando a dis-
cussao sobre a Lei Organica da Assistencia Social - LOAS
extrapola 0 espa~o da academia e dos segmentos mais organi-
zados da profissao, que se pode localizar 0 embriao do movi-
mento pela Assistencia em Santa Catarina.

o Seminario preparatorio a Conferencia Nacional de
Assistencia Social, em junho de 1993, selou as bases de um
compromisso que ganhou novos aliados pela defesa dos pre-
ceitos constitucionais. N a ocasiao do Seminario, foi criada a
Comissao Interinstitucional de Assistencia Social, sob a co-
ordena~ao do Nucleo de Estudos do Trabalho e Assistencia
Social do Departamento de Servi~o Social da Universidade
Federal de Santa Catarina - NETAIDSSIUFSC, com a parti-
cipa~ao de tecnicos da Prefeitura de Florianopolis, CBIA,
LBA, Instituto de Previdencia do Estado de SC - IPESC, Ins-
tituto Nacional de Seguro Social- INSS e CRESS - Conselho
Regional de Servi~o Social, dentre outros1 •

Em mar~o de 1994, ja com a LOAS aprovada, a Comis-

saGcitada participou da Plenaria Estadual de Assistencia So-
cial de Santa Catarina, realizada em Florianopolis, momento
em que foi criado 0 Forum Permanente de Assistencia Social
de Santa Catarina.

Somando-se a outras Entidades e tecnicos das mais di-
versas areas, a Comissao passou a compor 0 referido Forum,
exercendo papel decisivo em sua consolida~ao.

Espa~o misto, formado por representantes de organiza-
~6es governamentais e nao-governamentais, durante os anos
de 1994 e 1995, 0 Forum desencadeou multiplas frentes de
atua~ao, que contaram com a participa~ao de varios atores
sociais e seus distintos projetos e concep~6es politicas.

o Forum, que despontou como um espa~o politico,
suprapartidario, de acompanhamento e proposi~ao das a~6es
de Assistencia Social no Estado, bem como da implanta~ao e
implementa~ao da LOAS nos munidpios, constituiu-se um
espa~o desencadeador de estudos e debates sobre a Politica
de Assistencia Social em Santa Catarina2•

Durante 1994, as a~6es do Forum concentraram-se em
sua estrutura~ao e organiza~ao, bem como na forma~ao de
foruns politicos de discussao da Assistencia Social.

o ana de 1995 foi marcado por ampla mobiliza~ao em
torno da I Conferencia Nacional de Assistencia Social, reali-
zada em Brasilia em novembro, e que foi precedida pelas con-
ferencias municipais e estaduais, das quais os atores envolvidos
no Forum participaram de maneira decisiva.

o saldo mais significativo desse ana foi, contudo, a apro-
va~ao do projeto de lei que criou 0 Conselho de Assistencia
Social de Santa Catarina - CEAS/SC - Lei n° 10.03 7, de 26
de dezembro de 1995 eo Fundo Estadual de Assistencia So-

1 • Vale destacar a legitimidade e a representatividade adquirida pelos integrantes desta
Comissao no espa<;:odo movimento pr6.LOAS. Atualmente, a Assistente Social que
representava a PMF faz parte do CMAS, a representante da LBA preside 0 CRESS, a
rcpresentante do INSS integra a diretoria do CRESS e a represent ante do IPESC e
prcsidente do CEAS/SC.

2 . Em artigo publicado no Caderno de Comunica<;:6es do 8' CBAS/1995, os professores
que integram 0 NETA, analisam 0 papel do F6rum no movimento pela Assistencia no
Estado.



cial ~FEAS/SC ~Lei Complementar n° 143, de 26 de dezem~
bro de 1995.

Esse projeto foi elaborado pelo F6rum, contando com
ampla participa<:,:aode seus integrantes e expressivos segmen~
tos da sociedade civil. Apresentado ao poder executivo esta~
dual, ele configurou-se num cenario de profkuas negocia<:,:6es
com 0 governo, 0 que resultou na sua aprova<:,:ao,em dezem~
bro de 1995.

Vale registrar que acima de tudo, foi um nitido compro~
metimento polftico~social, que possibilitou ao F6rum Penna~
nente de Assistencia Social, ap6s varias ocasi6es de debates,
seminarios e assessorias, apresentar, ainda em 1994, essa pro~
posta de institui<:,:aodo CEAS e FEAS. E insistir na configu~
ra<:,:aoessencial do Comando Unico na area que ficou a cargo
da Secretaria do Desenvolvimento Social e da Familia ~SDF
que, por sua vez, se preparou adequadamente, em sua estru~
tura interna, com seus setores espedficos, para 0 novo dese~
nho da Assistencia Social no Estado.

Instalado em mar<:,:ode 1996,0 CEAS/SC imprimiu um
novo rumo ao movimento pela Assistencia no Estado. A par
de algumas contradi<:,:6espresentes nesse movimento, varios in~
tegrantes do F6rum passaram a compor 0 CEAS/SC, tanto da
esfera govemamental quanto da esfera nao~govemamental.

Embora nao se constitua nosso objetivo, nesse momen~
to, descrever e analisar todo esse processo em seus desdo-
bramentos e configura<:,:6es,queremos registrar que, ap6s
intensos debates e avalia<:,:6es,0 F6rum deliberou pela mu~
dan<:,:ade sua natureza. Antes misto (Organiza<:,:aoGovema~
mental- OO's e Organiza<:,:aonao~Govemamental- ONO's),
a partir de reuniao plenaria ocorrida em abril de 1996, ele
passou a ser constituido apenas pelas ONO's que transitam
nessa area espedfica, com possibilidade de participa<:,:aode
cidadaos interessados pelo campo da Assistencia Social.

Buscando contribuir com a constru<:,:aode novos sujeitos
coletivos que pensam e agem em favor da cidadania, continu~
amos a participar desse processo, inserindo~nos, tambem, no
F6rum de ONO's, denominado do mesmo modo, "F6rum Per~
manente de Assistencia Social do Estado de Santa Catarina".
Alguns de seus integrantes tem assento no CEAS/SC, motivo
de sua importancia, para subsidiaAos nessa representa<:,:ao.

Aos poucos, esse novo espa<:,:ovai delineando seus obje'~
tivos, procurando, mesmo sem a clareza necessaria, enfrentar
as dificuldades de se produzir uma interven<:,:aodemocratica
da sociedade, na gestao das polfticas sociais formuladas e
implementadas pelo govemo, em especial nas referentes a
Assistencia Social.

Se, no perfodo em que 0 F6rum contou com uma com~
posi<:,:aomista (OO's e ONO's), precisou lidar com constantes
desafios e com embates decorrentes da presen<:,:ade for<:,:as
sociais e polfticas diversificadas, agora deve ponderar sobre 0

potencial propositivo e contestat6rio que precis a exprimir na
discussao com 0 poder publico. Isso porque, ao lado dos signi~
ficativos ganhos obtidos pelo movimento, ficaram bastante
evidentes suas fragilidades no exerdcio do controle social da
polftica de Assistencia. Somente uma investiga<:,:aomais con~
sistente, no entanto, podera apontar essas fragilidades e as
altemativas para supera~las.

Embora, como ja reconhecemos, 0 F6rum de ONO's
aqui citado, mere<:,:aum estudo espedfico, de forma a avaliar
seu desempenho, ganhos, ambiguidades e prMicas cotidia-
nas de a<:,:ao,assim como os efeitos e as possibilidades dessas
a<:,:6essobre a sociedade civile politica, privilegiaremos a par~
tir daqui, uma leitura do CEAS/SC, espa<:,:oimpar para retra~
tar 0 processo de institucionaliza<:,:aoda Assistencia Social em
Santa Catarina e do qual os sujeitos envolvidos no F6rum,
foram e/ou saGprotagonistas decisivos.



o processo de articula~ao em torno da composi~ao do
CEAS exige um esfor~o de observa~ao e analise que devem
ser centradas nos pr6prios vernizes presentes na hist6ria. 0
Conselho Estadual, em sua primeira versao, foi essencialmente
integrado pelas rep~esenta~6es ativas no movimento pr6-
LOAS em Santa Catarina e nao podia ser diferente. As for-
~as que iniciaram 0 trafego nesta nova ambiencia de poder e
decisao, redefinem a hegemonia construida no espa~o de de-
bates, - 0 F6rum - e cunham, logo neste inicio, 0 que deveria
ser uma constante na hist6ria a ser inaugurada: 0 respeito as
diretrizes e prindpios e a garantia do direitos regulamenta-
dos, a despeito da heterogeneidade dos diferenciados atores
envolvidos equalquer de seus outros interesses. Nesse senti-
do, pode-se afirmar que os trabalhadores da area atraves de
suas representa~6es e os profissionais de Servi~o Social tem
contribuido essencialmente para a defini~ao desta linha poll-
tica e, assim, possuem um papel relevante no que se refere ao
empenho do CEAS na dire~ao de seus objetivos, demons-
trando um evidente protagonismo nesta area.

o novo momenta exigiu extrema percep~ao de sua im-
portancia, na perspectiva da constru~ao de um conselho for-
te e responsavel em cumprir sua original e desconhecida
fun~ao de 6rgao deliberativo da polltica de Assistencia Social
no Estado. Organizados em F6rum pr6prio, os representantes
da sociedade civil, caracterizados na Lei n° 10.037, de 1995,
foram eleitos com a tarefa de defender e trabalhar pela
implementa~ao da LOAS em Santa Catarina.

Constituido e empossado em mar~o de 1995, com os re-
presentantes das organiza~6es governamentais indicados pelo
Sr. Governador, 0 CEAS inicia seus trabalhos na favoravel
situa~ao polltica de incorpora~ao dos compromissos e prind-
pios da LOAS pelo governo do Estado, atraves da pessoa da
Secretaria da SDF, Sra. Fernanda Bornhausen de Sa, que as-

o CEAS/SC - e produto de um rico processo, inaugura-
do pela articula~ao entre sociedade civiP e institui~6es go-
vernamentais na dire~ao de implantar a LOAS no estado de
Santa Catarina.

De fato, 0 processo de constru~ao e estrutura~ao do
Conselho Estadual de Assistencia Social no Estado, que defi-
ne 0 momento de institucionaliza~ao da Assistencia Social
em Santa Catarina, vem acontecendo marc ado por caracte-
rlsticas de todo fundamentais para a visualiza~ao integral de
sua importancia. Primeiro, pode-se citar que este processo
somente aconteceu, e se fortalece a cada dia, devido a soma
dos interesses dos setores envolvidos, dispostos em apostar e
em acreditar na funcionalidade e possibilidade de eficacia da
concep~ao inaugurada pela LOAS. Segundo, a nitidez e a
crescente incorpora~ao do entendimento de que a nova con-
cep~ao s6 existe, em toda a sua for~a e potencialidade, se
visceralmente vinculada a novos patamares de gerenciamento
da area, e diferenciada na metodologia de a~ao a ser
desencadeada, apontando para 0 sistema descentralizado,
influindo, inclusive, no processo de emancipa~ao dos pode-
res locais com respeito a politic a de Assistencia Social. Ter-
ceiro, a presente convic~ao de que 0 Conselho Estadual e
uma instancia singular e autonoma, e assim deve se manter
porque tem a responsabilidade de pensar, deliberar, definir,
acompanhar, aprovar e fiscalizar 0 desenvolvimento da poll-
tica de assistencia social no Estado e sua situa~ao real. Quar-
to, a sustenta~ao das diretrizes da LOAS, entre elas a primazia
do Estado no atendimento da popula~ao usuaria, sempre so-
lidificou 0 espa~o de constru~ao polltica e coletiva.

3 - Por Sociedade Civil organizada entenda-se os representantes de usuarios, equipamen-
tos assistenciais, trabalhadores da area e entidades de defesa de direitos.



dessa instancia, onde cada cargo tern uma tarefa peculiar e
articulada as atribui~6es do Conselho contidas na Lei. Esse
modelo, pensado por todo 0 CEAS, vem garantindo a gestao
democratic a no Conselho, inclusive porque guarda a parida~
de entre OO's e ONO's, colocando~se a possibilidade de for~
ma~ao de chap as e indica~ao de candidatos a presidencia.
Acordos anteriores entreviram a possibilidade do rodizio das
situa~6es (OG e ONG) na presidencia do Conselho, com dis~
cussao dos outros cargos. Cria~se, assim, a possibilidade de
urn trabalho polftico que legitima e fortalece 0 CEAS.

As tarefas do CEAS se coadunam com toda a circunfe~
rencia legal indigitada na LOAS e saGdetidamente registradas
na Lei que 0 constitui. Em rapidos termos, pode~se afirmar
que este delibera materias de ordem polftica, tecnica e admi~
nistrativaj control a e exerce 0 controle social sobre a polftica
de AS; fiscaliza0 FEAS; acompanha a resolutividade das a~6es
na area de AS, alem de articular, mobilizando, assessorando,
publicizando e estabelecendo parcerias, em prol da garalltia
dos direitos na area.

Urn importante movimento do Conselho, em seu esfor~
~o de estrutura~ao do CEAS, foi a forma~ao de uma equipe
multirepresentativa de profissionais, ~equipe tecnica ~que
viesse a subsidiar com uma soma de argumentos interdiscipli~
nares 0 cumprimento das fun~6es e responsabilidades do
CEAS. Esta equipe tecnica apresenta-se como urn importan~
te polo de assessoria e de visibilidade da area assistencial, e
import ante instrumento para as delibera~6es do CEAS, na
perspectiva do acerto.

Neste percurso, confirma~seque este trabalho inicial, pau~
tado no empenho da primeira gestao, aponta e demonstra re~
sultados visiveis, com a observa~ao facilmente apropriada das
condi~6es do CEAS nos nossos dias. A estrutura do CEAS pode
ser entrevista atraves do seguinte quadro e fun~6es:

similou e percebeu a importancia da tare fa que se anunciava,
empenhando~se efetivamente para 0 seu sucess04 •

Nessa conjuntura, e contando com a vincula~ao admi-
nistrativa ao Comando Unico, 0 Conselho decide pOI seu
primeiro ato a constitui~ao de urn esbo~o de Secretaria Exe~
cutiva que fornecesse os meios necessarios a sua dinamica e
pela cria~ao de comiss6es extraordinarias que pensassem a
constitui~ao propria do Conselho. Essas comiss6es responsa~
bilizaram-se pela elabora~ao do Regimento Interno, pelo de-
bate e estrutura~ao da regulamenta~ao do Fundo Estadual,
sob os propositos da descentraliza~ao e municipaliza~ao do
novo sistema, pela introdu~ao de rela~6es interinstitucionais
e novas parcerias, ja que 0 CEAS e urn dos ultimos conselhos
deliberativos a ser criado no Estado, e finalmente pelo co~
nhecimento das principais demandas da area a serem detec-
tadas e consideradas para uma efetiva atua~ao do conselho
deliberativo enquanto tal.

Desde 0 seu inlcio, 0 CEAS optou pela sistematica de
organiza~ao colegiada cujo principal matiz e 0 espraiamento
de responsabilidades entre todos os conselheiros, de onde se
depreendia, ao mesmo tempo, 0 comprometimento de todas
as representa~6es com as a~6es e fun~6es do CEAS. Nesta
dire~ao, a plenaria do Conselho elege a figura da Mesa Dire~
tora, prevista mais tarde no Regimento Interno, que vem a
congregar 06 (seis) conselheiros, sendo 03 (tres) da socieda-
de civil e 03 (tres) das organiza~6es governamentais instala-
dos nos seguintes cargos: Presidente, Yice~Presidente, 10

Secretario, 2° Secretario, 10 Tesoureiro e 2° Tesoureiro. Esses
conselheiros, eleitos em Assembleia pela plenaria do CEAS,
tern a tarefa de coordenar as a~6es administrativas e polfticas

4· Vale ressaltar que a Secretaria Fernanda Bornhausen de Sa, foi Presidente do Forum
Nacional de Secretarios de Estados da Area de Assistencia Social· FONSEAS e
representante deste no CNAS.



Quadro 1
Conse1ho Estadual de Assistencia Social ~CEAS/SC

tua 0 cotidiano, atraves de um fluxo administrativo que e
agil e democratico, condicionado satisfatoriamente a rapidez
e a resolu<;;.aode 6bices operacionais do grau de inauguras;:ao
de uma instancia original, como e a de um Conselho
deliberativo desta area.

Atualmente as comiss6es do CEAS, no processo de em-
penho de concretizar suas funs;:6es,tem a participas;:ao de to-
dos os conselheiros e a seguinte caracterizas;:ao: '

Quadro 2
Comiss6es do CEAS, 1997

o modelo proposto, desenhado e verificado nesta estru-
tura, vem comprovando-se eficaz a medida em que se re-si-

Estas comiss6es de trabalho tem uma dinamica de res-
ponsabilidades diferenciadas e submetem ao Plenario os re-
sultados de suas as;:6esvisando a tomada de posis;:aodo CEAS
quanto aos assuntos em tela e as as;:6esresultantes.

Tem se colocado como aspecto significativoneste processo,
a parceria com 0 Comando Unico e a representas;:aoregional da



Secretaria da Assistencia Social - SAS em Santa Catarina, que
suscita e produz import antes resultados na dire<;ao da
descentraliza<;aoe da constru<;aodo sistema nos munidpios de
Santa Catarina - SC, integrados e empenhados na determina-
<;aode prioridades e da politica de assistencia local, respeitadas
as peculiaridades de cada regiao e cidade. Os dados mais signifi-
cativos podem ser provisoriamente sistematizados, para assim
conseguirem expressar, com a potencia real, os passos em dire-
<;aoa operacionaliza<;aodo sistema em Santa Catarina:
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Quadro 3
Principais dados historicos, CEAS, 1997

o ana de 1996, definido como um perfodo de transi<;ao,
foi ao mesmo tempo um decisivo momento na dire<;ao de
descentraliza<;ao da area, visto que a partir dos criterios defi-
nidos pelo CEAS, inicia-se 0 repasse de recursos e
conveniamento do FEAS com os FMAS, atraves de experi-
encias-piloto com 10 munidpios .

Em dezembro de 1996, 0 CEAS aprovou os termos con-
tidos na RESOLUC;Ao CEAS n° 010/96 que define os crite-
rios de partilha dos recursos do Fundo Estadual de Assistencia
Social- FEAS. A preocupa<;ao do Conselho Estadual de As-
sistencia Social foi atender e cumprir 0 disposto no art. 20

,



inciso VI da Lei Estadual n° 10.037, de dezembro de 95, onde
cabe a esse organismo elaborar e aprovar os criterios de trans~
ferencia de recursos para os munidpios edisciplinar os proce~
dimentos de repasse para entidades e organiza<;6es de
Assistencia Social do estado de Santa Catarina.

Esse passo foi um dos principais, senao 0 principal ocor~
rido ate entao, pois abre e define toda uma outra dimensao
de tratamento a polltica de Assistencia Social atingindo 0

disposto e ensejado na nova concep<;ao. Essa materia propi~
ciou um fecundo e proficuo debate em tomo da polltica de
financiamento da Assistencia Social, nao somente no seu sen~
tido operacional, mas sobretudo no seu sentido polltico,
intuindo que essa sistematica garantira as diferentes locali~
dades a autonomia necessaria para fazer valer umaseria e
necessaria polltica nessa area. A elabora<;aoda Resolu<;aoera
uma das responsabilidades da Comissao de Financiamento
do CEAS e a discussao do assunto foi levado algumas vezes a
Plenario, pois essa decisao incidia em desdobramentos bas~
tante serios no que diz respeito a manuten<;ao da rede
assistencial dos munidpios e as novas programaticas. Pode~se
intuir que essa delibera<;ao foi ocasiao e palco para muitas
divergencias e embates, a requerer certamente futuros aper~
fei<;oamentos e clarifica<;6es.

Entretanto, a decisao respeitou os prindpios que
nOrtearam a Resolu<;ao da Conferencia Nacional de Assis~
tencia Social ~CNAS n° 178, de 10/09/96 e Resolu<;aoCNAS
n° 196, de 06/11/96. Esses documentos determinam que os
Estados e Munidpios que tiverem cumprido 0 art. 30 da LOAS
e, nesse sentido, tiverem seus pIanos de Assistencia Social
aprovados pelos respectivos Conselhos Municipais de Assis~
tencia Social, terao a devida autonomia para definir as enti~
dades que deverao compor a rede de institui<;6es prestadoras
de servi<;osassistenciais. Nossas perspectivas visam a atender

os munidpios que tiverem respeitado e cumprido 0 referido
artigo.

A preocupa<;aodo CEAS foide iniciar, neste ana de 1997,
o processo em busca do equilibrio e equanimidade na distri~
bui<;aodos recursos, com 0 claro entendimento que tal pro~
p6sito nao se concretizara imediatamente, mas que sera
atingido com 0 decorrer do processo e a firme manuten<;ao
desse intento. Com essa delibera<;ao, 0 CEAS vem procuran;
do zelar e cumprir 0 seu papel de normatizador e fiscalizador
da aplica<;ao da LOAS, entendendo que estamos dando um
enorme passo para tal.

Neste sentido, vale registrar que nossos maiores 6bices
estao na esfera onde se inicia 0 sistema polltica e administra~
tivamente, no nivel da Uniao, que, por exemplo, empreende
e incorpora de forma autoritaria 0 contingenciamento de
metas e recursos, insiste na burocratiza<;ao de procedimen~
tos, perpetua a contradi<;ao do repasse de recursos carimba~
dos convenio a convenio, instiga 0 engessamento da
descentraliza<;ao com a elei<;aoe 'venda' de programas pron~
tos e preparados por tecnocratas do Ministerio da Previden~
cia e Assistencia Social ~MPAS. Essa postura gera um enorme
descredito da sociedade civil e prefeituras no sistema descen~
tralizado e participativo da assistencia social, prestando um
'des~servi<;o'a esta causa.

o CEAS tem recorrentemente se indisposto politicamen~
te com os 6rgaos responsaveis ~SAS e CNAS~, e vem insis~
tindo em nao pagar 0 onus por ter cumprido seus prazos e
responsabilidades, ~mesmo que outros estados nao 0 tenham
feito ~,visto que temos nos preparado para operacionalizar 0

sistema no Estado, enfrentando as resistencias pollticas, cul~
turais e administrativas que dai advem.

A analise de todo este processo de implanta<;ao pode
mos~rar variados elementos que mereceriam maior acuracia



e maior detalhe para 0 debate. A singularidade de nossa ex-
periencia nasce da tenacidade como os novos sujeitos coleti-
vos vem se configurando nesse estado, indo ao encontro dos
desafios postos diante de nos e das expectativas depositadas
pela popula<;:aousuaria que, com a otimiza<;:aotrazida pela
nova sistematica, entreve a possibilidade de emancipa<;:aone-
cessaria e aten<;:aodigna.

A Experiencia do CEAS/SC no
Exerclcio Controle Social

Assistencia Social, enquanto Polltica Publica,
deve vislumbrar um novo padrao de prote<;:aoso-

> cial "..." construido com os novos sujeitos sociais".
Como um "campo de direitos e nao apenas como programa
de aten<;:oesespeciais e fragmentadas aos mais excluidos". (A
letra viva da lei, 1997a) .

Com esta premissa, introduzimos 0 relato da experien-
cia de Santa Catarina; algumas questoes, proposi<;:oese tam-
b6u certezas de que a concretiza<;:aode direito social, posto
constitucionalmente, implica num redesenho das fun<;:oesdo
governo em suas tres esferas, numa redefini<;:aode competen-
cias e atribui<;:oes.Numa nova ordem na sociedade brasileira,
na qual 0 direito de formular e controlar politicas,
redirecionando as tradicionais rela<;:oesentre Estado e Socie-
dade, esta legalmente definido.

o princfpio da descentraliza<;:aopolltico-administrativa,
prevista na Constitui<;:aode 1988, demarca esta nova ordem e
a Lei Organica da Assistencia Social - LOAS e clara quando
propoe como estrategia de descentraliza<;:ao,a cria<;:aode Con-
selhos paritarios, com carater penuanente e fun<;:aodeliberativa.
A gestao da Assistencia Social, a partir dai, passa a ser pensada
e encadeada de forma mais ampla e democratica, devendo
envolver todos os cidadaos organizados e conscientes.

* Assistente Social. Presidente do CEAS/SC. Membro da Comissao Pennanente Polftica
do CEAS/SC. Mebro da Comissao de Assistencia do CRESS· 12' Regiao.
Colaboradora da Comissao Permanente de Or~amento e Financiamento do CEAS/SC.



A sociedade catarinense acredita nessa proposta e vem
trabalhando para sua concretizac;ao, com 0 envolvimento de
segmentos empenhados na luta pela implantac;ao da LOAS.
Envolvimento que sempre apontou para a formac;ao de ins-
tancias deliberativas fortes e consequentes. Este envolvimento
eclodiu com a criac;ao do F6rum Permanente de Assistencia
Social de Santa Catarina, em marc;o de 1994 - instancia for-
mada, na epoca, por Organizac;6es Governamentais - OG's e
Organizac;6es nao-Governamentais - ONG's.

No transcorrer de 1994, 0 referido F6rum preparou a
proposta de criac;ao do Conselho Estadual de Assistencia So-
cial - CEAS e do Fundo Estadual de Assistencia Social -
FEAS de Santa Catarina.

Em janeiro de 1995, quando 0 governo estadual assumia
o Estado, num movimento estrategico e competente, 0 F6rum
conseguiu fazer incorporar ao Executivo estadual a noc;ao da
Assistencia Social como "campo de direitos e nao apenas
como programa de aten~6es especiais e fragmentadas aos
excluidos" (A letra viva da lei, 1997b). Elaborou projeto de lei
de cria<;aodo CEAS e FEAS, negociando com 0 Executivo e
Legislativo estaduais, com base nos principios e diretrizes da
LOAS.

Paralelamente, atraves de parceria com a Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Social e da Familia - SDp, mobi-
lizou os municipios catarinenses, no sentido de implantac;ao
da LOAS. Realizam-se as Conferencias Municipais, Regio-
nais e Estadual de Assistencia Social, aprofundando-se as dis-
cuss6es na area.

Comando Onico Estadual - SDF e Escrit6rio Regional da
Secretaria N acional de Assistencia Social - SAS (e naquele
momento aquele escrit6rio nos foi fundamental, apesar das
posic;6esatuais dessa secretaria), encontros com os ~unicipi-
os, no sentido de evidenciar a necessidade e importancia de
criar os Conselhos Municipais de Assistencia Social- CMAS
e instrumentaliza-Ios para a nova forma de repasse de recur-
sos (via fundos municipais).

No inicio de 1996, 0 CEAS/SC iniciou sua estrutura<;ao.
Compos to por dezoito membros titulares e respectivos suplen-
tes, escolhe sua Mesa Diretora, por processo eletivo, garan-
tindo-se a paridade OG/ONG. Define seu regimento interno
e a composic;aode suas comiss6es tecnicas. Sua tarefa precipua
e a deliberac;ao sobre a Polltica da area, 0 acompanhamento,
o controle do Sistema Descentralizado e Participativo da As-
sistencia Social. Suas competencias estao estabelecidas em
lei, assim como as do Comando Onico E~tadual- SDP, ao
qual esta vinculado operacionalmente. Sao cinco as comis-
s6es permanentes: Comissao Permanente de Orc;amento e
Financiamento, Comissao Permanentede Normas e Regula-
mentac;ao, Comissao Permanente de Divulgac;ao, Comissao
Permanente de Conferencias e Comissao Permanente de Po-
lltica.

Foram realizados, em 1996, eventos de capacitac;ao de
conselheiros estaduais e municipais, objetivando 0 conheci-
mento e aprofundamento do processo, discutindo-se e clare-
ando os papeis desses conselheiros.

A partir de abril de 1996, a SDP iniciou 0 trabalho de
elaborac;ao do Plano Estadual de Assistencia Social, atraves
da consolidac;ao de duzentos e vinte e nove planos munici-
pais recebidos - cerca de 90% do total dos municipios do Es-
tado.

Paralelo ao trabalho de consolidac;ao do Plano Estadual

Em vinte e seis de dezembro de 1996, foi criado 0 CEASj
SC, pela Lei Estadual n° 10.03 7 e instituido 0 FEAS/SC, pela
Lei Complementar n° 143 da mesma data.

Ainda em 1995, foram realizadas, em conjunto com 0



de AssisH~nciaSocial, 0 CEAS/SC, atraves de sua Comissao
de On;amento e Financiamento, dedicou-se ao estudo dos
criterios de partilha dos recursos do Fundo Estadual de Assis-
tencia Social de Santa Catarina - FEAS/SC aos Fundos Mu-
nicipais de Assistencia Social - FMAS, passo decisivo na
dire<;aoda descentraliza<;ao.

Em experiencia piloto, foram firmados convenios com
dez FMAS, dos primeiros dez munidpios que cumpriram com
o art. 30 da LOAS. A partir dessa experiencia e considerando
seus resultados, 0 CEAS/SC aprova, em novembro de 1996,
os termos contidos na Resolu<;aoCEAS/SC - n° 010/96, que
define os criterios de partilha dos recursos do FEAS/SC aos
FMAS, atendendo 0 disposto no art. 2°, inciso VI da Lei Esta-
dual n° 10.037, de 26 de dezembro de 1995. Esse foi um passo
importante, senao 0 principal, na defini<;aode uma outra di-
mensao e tratamento a Assistencia Social e que evidencia a .
nova concep<;ao da materia, apontando para a constru<;ao
dessa Politica e provocando intenso debate sobre financia-
mento dessa area; tanto no seu sentido operacional, como, e
principalmente, no seu sentido politico; ate porque a mate-
ria dizia respeito a manuten<;ao da rede assistencial dos mu-
nidpios e as normas programaticas necessarias a sua
articula<;ao. A decisao respeitou os prindpios que nortearam
a Resolu<;ao do Conselho Nacional de Assistencia Social -
CNAS n° 178, de 10 de setembro de 1996 e Resolu<;aoCNAS
n° 196, de 06-11-96. As perspectivas visam a atender aos mu-
nidpios que se adequaram ao cumprimento do art. 30 da
LOAS. (Institui<;ao de conselho, fundo e plano paraa area).

A preocupa<;ao do CEAS/SC foi de iniciar, no exerdcio
de 1997, a busca do equilibrio e equidade na distribui<;ao dos
recursos, entendendo que tal prop6sito sera atingido no de-
correr do processo, desde que mantido este intento. Daf par
diante, vem encadeando suas a<;6es,exercendo seu papel pri-

mordial de normatizadar e fiscalizador desta Politica, pauta-
do nas diretrizes e prindpios da LOAS.

Enecessario informar como foi feito 0 estudo que norteou
a constru<;ao dos criterios de partilha expressos na Resolu<;ao
CEAS/SC n° 010/96.

Inicialmente, e importante ressaltar alguns dados que
identificam 0 nosso Estado. Ele esta localizado na Regiao SuI
do Brasil. Sua extensao territorial e de 95.985km2 e uma po-
pula<;ao, segundo 0 Censo do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatfstica - IBGE - de 1991, de 4.538.248 habitantes.
Essa popula<;ao e formada por varias culturas e etnias: tupi-
guaranis, negros, a<;orianos,alemaes, italianos, poloneses, entre
outros. Demograficamente, tem popula<;ao predominante-
mente urbana - a taxa de urbaniza<;ao e de 70% - sendo a
maiaria dos munidpios de pequeno e medio porte. Segundo 0

Censo mencionado, 63,80% da popu1a<;aodo Estado reside
em munidpios cujo contingente populacional nao excede a
20.000 habitantes. Santa Catarina possui duzentos e noven-
ta e tres munidpios e 0 associativismo municipal constitui-se
em caracterfstica peculiar, 0 que permite a organiza<;;.aode
estrategias politic as de desenvolvimento por parte do gover-
no e de entidades promotor as de desenvolvimento. Manten-
do a caracterfstica demografica, 0 Estado foi dividido em
dezenove microrregi6es. Este fato, considerado pelo CEAS/
SC e Comando Onico Estadual- SDF, propiciou 0 processo
de descentraliza<;ao da Assistencia Social.

Uma das primeiras quest6es colocadas foi:

d . b' ?1 ..quem everta rece er mats recursos.

Os maiares munidpios, que detinham a maior rede de
atendimento, ou aqueles que necessitariam construir essa
rede? Caso os primeiros fossem priorizados, 0 CEAS/SC nao



estaria deteriorando uma de nossas qualidades? Caso fossem
pulverizados os recursos, nao estaria tornando a Polftica de
Assistencia Social inoperante e ineficiente?

Ap6s debates com entidades de ensino, 0 CEAS/SC pro-
pos, como primeiro passo, um estudo, sugerindo um fndice de
participas;ao para cad a municipio nos recursos do FEAS/SC,
o qual deveria contemplar a universalizas;ao dos direitos, ga-
rantindo minimamente a qualidade dos servis;osassistenciais.

Identificando 0 usuario da Assistencia Social, atraves do
art. 20 da LOAS, tem-se a segunda questao a resolver:

2 ..como defini ..lo e quantifica ..lo?

dado disponfvel constava do Plano Estadual de Assistencia
Social - PEAS/SC, calculado sobre fndice da Organizas;ao
Mundial da Saude - OMS, 10% da populas;ao mundial e por-
tadora de deficiencias. Aplicou-se 0 fndice sobre total da po-
pulas;ao de cada municipio e, ap6s, aplicou-se 0 percentual
referente ao corte de pobreza.

Segundo a Lei n° 8.742, de 07/12/93 - Lei Organica da
Assistencia Social- LOAS, art. 20

, inciso III "a promos;ao da
integras;ao ao mercado de trabalho" diz respeito a populas;ao
que dela necessita, ou seja, os trabalhadores desempregados,
segundo entendimento do CEAS/SC. Nao haviam indicado-
res nos municipios. Nem 0 DIEESE/SC os tinha. A sugestao
foi de trabalhar com a Popula<iao Economicamente Ativa -
PEA. Assim, utilizou-se a PEA de cada municipio, aplican-
do-se 0 percentual<referente ao corte de pobreza.

Outro ponto a ser definido:

Assim, considerou-se crians;a aqueles entre zero e doze
anos. Considerou-se adolescente aqueles entre treze e
dezesseis anos. Considerou-se idoso aqueles acima de sessen-
ta anos. Atraves do Censo de 1991, do IBGE, obtivemos es-
tes numeros por municipio. Estabeleceu-se como corte de
pobreza a renda inferior a dois salarios mfnimos por famflia.
Ainda, pelos dados daquele Censo, obteve-se 0 percentual
das famflias com esta faixa de renda. Referente as Gestantes,
atraves de dados da Secretaria de Estado da Saude obteve-

/ ,
se 0 INDICE DE NATALI DADE dos municipios em 1995,
considerando-se 0 numero de nascidos vivos por mil habi-
tantes. Pelo IBGE, obteve-se a estimativa da populas;ao do
Estado para 1995, a partir do Censo de 1991. Calculou-se 0

numero de nascimentos em cada um dos duzentos e noventa
e tres municipios. Considerou-se que para cad a nascimento,
temos uma gestante. A gravidez geminal e mortalidade neo-
natal se compensavam e a diferens;a comp6e 0,5%, conside-
rada como margem de erro, fato previsto em ca1culos
estatfsticos. Ap6s, aplicou-se 0 percentual referente ao corte
de pobreza. Relativo a Pessoa Portadora de Deficiencia, 0 unico

3 ..qual 0 custo desses usuarios
para as entidades?

Com base nos PIanos Municipais de Assistencia Social -
PMAS, obteve-se os dados dos municipios eum custo medio
estimado para atendimento de cada uma dessas categorias de
usuarios, 0 que tambem constava do PEAS/SC. Multiplicou-
se este valor pelo numero de usuarios de cada municipio,
levantando-se a demanda em Reais (R$) para cada um aten-
der aos seus usuarios. Tinha-se, assim, a estimativa dos recur-
sos necessarios para cada municipio, a parcela do Estado e 0

percentual de cada municipio nesse montante.
Conseguiu-se 0 fndice consider ado ideal ou 0 que deve-

ria ser alcans;ado. Todavia, a aplicas;ao imediata causaria vi-
olento impacto sobre rede de Assistencia Social existente.

Entao,



4 ' qual estrategia usar para chegar
ao indice ideal? Esta era mais uma grande

questao a ser resolvida.

A decisao do CEAS/SC foi de garantir as entidades que
vinham recebendo recursos da ex-Funda~ao Legiao Brasilei-
ra de Assistencia - LBA, a continuidade ao atendimento. Pro-
cedeu-se a um levantamento dos convenios por municipio,
identificando-se demanda atendida e 0 montante do Estado
em cad a um dos program as desenvolvidos. Assim, cakulou-
se 0 indice de participac;ao de cada um dos municipios em
cada programa.

Os recursos novos, oriundos do orc;amento do Estado e
de outros program as do FNAS nao caracterizados como Ac;ao
Continuada (considerados os servic;osde carater continuo) ,
seriam distribuidos conforme 0 indice ideal, cakulado a par-
tir do estudo anterior.

Importante ressaltar que a eiaborac;ao da Resoluc;ao
CEAS/SC n° 010/96 foi pensada a partir da Resoluc;ao CNAS
n° 196, de 06/11/96, que delibera partilha de recursos para
os estados.

A Resoluc;ao CEAS/SC n° 010/96 esta assim confi-
gurada:

FLUXO DE REPASSE DE RECURSOS A PARTIR DA
IMPLANTAc;Ao DO PROCESSO

DESCENTRALIZADO E PARTICIPATIVO DA
ASSISTENCIA SOCIAL EM SANTA CATARINA

Af;AO CONTINUADA
(Creche, Idoso, PPO)

Brasil Crially<l Cidadii
(BCC)

Ayocs de cnfrcntnmcnto a pobreza
(Gcrayiio de RcndalAICNASC)

263 FMAS

98 FMAS

~m~

Rcpasse para 263 FMAS

cpnsse para 98 FMAS
Repasse para 263 FMAS

~j
OR<;:AMENTO
DO ESTADO

PRIORIDADES DO
PEAS

OR<;:AMENTO DO
MUNICiPIO

Coluna A -7 apoio a Pessoa Carente em Creche
Coluna B -7 apoio a Pessoa Idosa
Coluna C -7 apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia
Coluna D -7 apoio Integral a Crianc;a e Adolescente
(BeC) -7 garantindo a partilha entre os municipais que
no ana anterior desenvolviam este programa
Coluna E -7 ac;6esde Enfrentamento a Pobreza -7 in-
dice ideal utilizado.

Nossa avaliac;ao e de que os criterios de partilha contri-
buem para a manutenc;ao do atual perfil demografico do Es-
tado - sem grandes concentrac;6es urbanas, evitando
concentrac;6es de problemas, especialmente de exclusao so-
ciaL

o repasse de recursos, segundo os indices levantados, e
direito de todos os municipios, cujos CMAS, gradativamente
vem remanejando metas das entidades conforme criterios
definidos peios pr6prios conselhos.

A Resoluc;ao citada determinou, ainda, que para acessar
aos indices previstos, os municipios deveriam cumprir 0 art.
30daLOAS.



Como conseqiiencias da Resolu<:;aoCEAS/SC n° 010/96
tivemos ainda:

• A elabora<;ao de or<;amentos para os FMAS a partir
dos pIanos, aprovados pelos CMAS e acompanhados por en~
tidades de Assistencia Social.

• As elei<;oesdos representantes das ONG's mais dispu~
tadas no interior dos conselhos.

• 0 acompanhamento, pelas entidades, dos processos
de cria<;aodos CMAS e FMAS.

• A exigencia, por parte das entidades nao eleitas, de
reunioes dos CMAS abertas.

Um problema encontrado em face da aplica<;aoda Reso~
lu<;aoCEAS/SC n° 010/96 foi 0 fato de existirem munidpios
que nao possulam significativo numero de entidades
conveniadas com recursos da ex-LBA, especialmente os me-
nores. Nestes, 0 interesse social nao se deu de forma expressi~
va, sendo seus CMAS implantados legalmente, pelos prefeitos
e nao de fato. Por outto lado, propiciou a discussao e a reivindi-
ca<;aoda amplia<;aodos recurs os para a area. Fez questionar
tambem 0 rompimento dos convenios para a<;oesespedficas,
direcionando~se as reivindica<;oes para 0 financiamento dos
pIanos municipais como um todo. Reconhecendo asinstancias
municipais como competentes para definirem as pr6prias prio~
ridades na aplica<;aodos recursos de qualquer fonte.

Apesar desta questao, avalia-se que os avan<;os foram
significativos no processo de descentraliza<;ao da Assistencia
Social em nosso Estado, principalmente pelo envolvimento
de varios atores na divisao de poderes antes nao experimen-
tados, quando da elabora<;ao de PIanos Municipais de Assis-
tencia, do remanejamento de metas para os convenios com
as entidades, por exemplo.

Outro fato que facilitou este avan<;o, foi a ado<;ao da
Gestao Estadual para repasse dos recursos do FNAS para 0

FMAS, garantindo a estrategia de partil~a ja referida, inten~
sificando nossa a<;aosobre 0 Comando Unico Estadual.

Alem do ja mencionado, registra-se um momento signi~
ficativo de mobiliza<;ao e articula<;ao que resultou no movi~
mento em defesa do Beneficio de Presta<;ao Continuada -
BPC, previsto no art. 20 da LOAS e na pr6pria Constitui<;ao
Federal de 1988 ~em Santa Catarina, em agosto de 1997.
Este fato possibilitou 0 aprofundamento da discussao sobre a
questao do Controle Social e a articula<;ao dos atores nesse
processo. Momenta estrategico, desencadeou a articula<;ao
de lideran<;as pollticas, dando visibilidade a area, a a<;aodo
CEAS/SC e a Assistencia Social concebida como Polltica
pubica. Tal fato propiciou um estreitamento de re1a<;oescom
o Ministerio Publico Estadual, sensibilizando~o e
instrumentalizando-o para 0 exerdcio do pape1 que a ele e
atribuldo na LOAS, especificamente no seu art. 31.

Ainda em 1997, em face da discussao do or<;amento
para 1998, 0 CEAS/SC intensificou sua a<;aosobre 0 Coman~
do Unico Estadual, buscando a publiciza<;ao da pe<;aor<;a-
mentaria e propondo redefini<;aodo fluxo de constru<;ao deste
or<;amento para a area. Atraves da articula<;ao com 0

Legislativo, que iniciou um novo processo de discussao do
or<;amento a nlve1de Estado, vem buscando a defesa e ampli-
a<;aodos valores postos para a area. Ainda, vem discutindo
fonnas de fiscaliza<;aodos resultados de campanhas divulgadas
como sendo da area social.

ESTRATEGIAS ADOTADAS:
-+ Analise conjuntural, identificando as for<;asecarac~

terfsticas pollticas.
-+ Reunioes e encontros no Estado, mobilizando atores

sociais que, neste novo contexto legal, desempenham pape1
fundamental.



-+ Composic;ao do Conselho e Comiss6es, buscando sem-
pre a paridade entre Govemo e Sociedade Civil.

-+ Estabelecimento de prazos para excussao de determi-
nadas etapas do processo.

-+ Desencadeamento do estudo dos criterios de parti-
lha, envolvendo alunos e professores de universidade, tecni-
cos de 6rgaos como IBGE, DIEESE, SES/SC, SDF, a partir de
indicadores sociais, e a forma como estes indicadores foram
trabalhados.

-+ Experiencia piloto de convenio FEAS -FMAS com
os dez primeiros munidpios que haviam cumprido 0 art. 30
do LOAS, confirmando a operacionalidade da Resoluc;ao n°
010/96.

-+ Preocupac;ao em nao desconsiderar a rede de servic;os
da ex-LBA, considerando que 0 usuario fkaria a descoberta, dei-
xando a tarefa de redefinir a rede de servic;osassistenciais aos
CMAS, a partir da construc;ao de seus criterios de partilha.

-+ A determinac;ao do CEAS/SC de nao permitir con-
venios diretos do FEAS/SC com entidades a partir de agosto
de 1997, mas sim FEAS/FMAS, tendo, na ocasiao, duzentos
e sessenta e dois FMAS conveniados para os servic;osde Ac;ao
Continuada e mais vin.te e dois aptos a conveniar para desen-
volvimento das demais ac;6es.

Um unico municipio cujo 0 prefeito negava-se a instituir
o CMAS, enfrentando representantes locais, teve represen-
tantes seus participando da II Conferencia Estadual de As-
sistencia Social e vem se mobilizando no sentido da efetivac;ao
desse CMAS.

-+ Articulac;ao CEAS/SC, Comando Unico Estadual, es-
crit6rio Regional da SAS, identificando projetos isolados e
reconduzindo-os aos municipios, especificamente aos CMAS,
para deliberac;ao destes, exigindo vigilia constante por parte
do CEAS/SC e Conselheiros.

-+ Reconhecimento dos CMAS como instancias
deliberativas, especialmente na definic;ao de criterios de par-
tilha de recurs os e consequente remanejamento de metas,
ponderando a transparencia das instancias nesse processo e
garantindo 0 disposto no art. 30 da LOAS.

-+ Publicizac;ao dos encaminhamentos do CEAS/SC aos
CMAS e instancias do Poder Legislativo e Executivo, bem
como a articulac;ao com 0 Ministerio Publico.

-+ Acompanhamento a execuc;ao das planilhas finan-
ceiras do FEAS/SC e articulac;ao constante entre CEAS/SC
e Comando Unico a respeito.

AVAN<;OS:
-+ 0 rompimento com a conduta clientelista no reparte

dos recursos para a area da Assistencia Social em franco pro-
cesso de sedimentac;ao.

-+ A possibilidade do efetivo Controle Social experimen-
tada.

-+ 0 estimulo a participac;ao da Sociedade Civil nos
CMAS, em especial das entidades prestadoras de servic;os,
entidades representantes dos usuarios e entidades dos traba-
lhadores da area.

-+ A mudanc;a gradativa da cultura politica acerca da
Assistencia Social.

-+ A agilizac;aodos processos administrativosHinancei-
ros com os convenios FEAS/FMAS.

-+ A possibilidade de redefinic;ao do fluxo orc;amentario
da area, de forma a garantir a efetiva deliberac;ao do CEAS/
SC a respeito.

LIMITES:
-+ A deficiencia de recursos das tres esferas de govemo,

bem como 0 repasse em tempo irregular desses recursos.



-+ A dificuldade de entendimento, por parte da Socieda-
de Civil, da pe<;aor<;amentaria e dos fluxos administrativos.

-+ A a<;aoda SAS, permitindo a chegada de pleitos isola-
dos, nao inclusos nos pIanos municipais de Assistencia Social.

-+ A faIta de mecanisme claro de acompanhamento das
a<;6esda SAS, por parte do CNAS, que evidenciem aos CEAS
as a<;6esequivocadas daquela Secretaria.

-+ A sobreposi<;ao de papeis entre instancias operativas
e deliberativas, bem como de esferas de govemo - retratadas
em especial na Portaria de n° 26, da SAS/MPAS, que define.

-+ 0 desenvolvimento de a<;6esparalelas que, na condi-
<;ao de programa de govemo, retrocedem 0 processo de
descentraliza<;aoda Assistencia Social, descaracterizando-a da
condi<;aode Polftica Publica. (Vide Comunidade Solidaria).

-+ A inexistencia de uma Polftica de Assistencia Social
pautada nos preceitos constitucionais, que remetem a efetiva
descentraliza<;ao polftico-administrativa e articulada as de-
mais Polfticas Publicas.

-+ A polftica econ6mica adotada pelo Govemo Federal,
que privilegia a 16gicade mercado, provocando aumento do
contingente de exclufdos e a redu<;ao dos investimentos na
area social, acarretando sucateamento dos servi<;osbasicos.

-+ A existencia de programas nacionais e 0 fato do or<;a-
mento da Assistencia Social ser feito de forma vinculada a
estes programas, prejudicando 0 processo de descentraliza<;ao:
deslocando 0 eixo de decisao da a<;aoda Assistencia Social
da esfera municipal para a esfera federal.

-+ Articular os atores sociais envolvidos na area, bem
como suas a<;6esas demais Polfticas publicas.

-+ Deliberar sobre a Polftica para a area, pautado nos
preceitos constitucionais e competencias definida na LOAS.

-+ Fiscalizar as a<;6esna area, publicizando a LOAS e os
mecanismos utilizados na sua operacionaliza<;ao. Importante
mencionar que a realiza<;ao das Conferencias Municipais,
Regionais e da II Conferencia Estadual de Assistencia Social
apontaram para a continuidade desseprocesso, firmado 0 claro
entendimento que 0 Estado precisa desempenhar 0 seu pa-
pel, especialmente na destina<;ao dos recursos para a area; e
que a participa<;ao popular se faz imprescindfvel nesta cons-
tru<;ao, propondo, definindo e articulando mecanismos para
o efetivo Controle Social.

PAPEL DO CONSELHO NESTE PROCESSO
-+ Constituir-se em efetivo espa<;oonde Sociedade Civil

e Governo possam discutir e definir conjuntamente as a<;6es
para a area, buscando a clareza dos papeis de cada um e a
transparencia dos processos administrativos.
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Formulando Politicas
nos Conselhos

1 ~Introdu~ao

Constitui<;:ao Federal de 1988 proporcionou ao povo a
participa<;:ao no processo de formula<;:aode politicas e 0

incumbiu de controlar a a<;:aosocial do Estado.
Este poder deliberativo, concebido pdo art. 10

, paragra-
fo unico, ultima parte e pdo art. 204, inciso II, ambos da Cons-
titui<;:ao Federal, foi normatizado pelas legisla<;:6es ordinarias
que criaram os Consdhos. A legisla<;:aoanterior, que tambem
colaborou para a existencia de Consdhos, os concebia como
6rgaos consultivos. Em Santa Catarina, estes poderes estao
previstos constitucionalmente como "gestao participativa" nas
areas social, economica e administrativa (art. 14, Constitui-
<;:aoEstadual, 1988).

Este direito de participar e garantido constitucionalmente
com instrumentos juridicos como 0 Mandado de Injun~ao - que
visa a assegurar qualquer um dos direitos fundamentais do ho-
mem, que nao esteja vigorando por falta de uma lei ou de uma
norma - a iniciativapopular de lei - que permite ao povo apresen~
tar ao Poder Legislativo uma norma legal de seu interesse - ou
ainda a A~ao Civil Publica - que se destina a exigir direitos indivi-
duais, difusos ou coletivos que estejam sendo negados ou trans-
gredidos pelas autoridades, como por exemplo: a) impedimento
do acesso ao ensino fundamental por parte de uma crian<;:ade



"Penso que, quando e abordada a questao do desnivel
intelectual e cultural essa nao seria uma dificuldade, mas uma
possibilidade de autenticidade do processo, pois as classes
populares ou que caracterizam este desnivel, podem ter uma
sabedoria peculiar, que corresponda mais autenticamente ao
cotidiano e podem autenticar as elabora<;8esdos intelectuais.
Ela e mais uma atitude conjunta de encontro com 0 real das
coisas e pessoas." (Informa<.;aoverbal).

A sociedade modema e pluralista, pois se compoe de uma
pluralidade de categarias sociais, de classes, de grupos sociais,
economicos, culturais e ideo16gicos.

E as evidencias do pluralismo da sociedade se manifes-
tam de variadas farmas. Dentre elas destacam-se 0 pluralismo
de opinioes entre os cidadaos; a liberdade de reuniao - onde
podem ser sustentadas opinioes nao ortodoxas; a liberdade
de associa<.;aoe a pluralidade de partidos pollticos (art. 1°, inciso
V,Constitui<.;aoFederal, 1988).

A Constitui<.;ao Federal, ao explicitar 0 Brasil como urn
Estado Democratico de Direito, tambem identificou sua so-
ciedade como pluralista - que garante a convivencia de gru-
pos conflitivos e de interesses contradit6rios e antagonicos.
A luta que 0 pluralismo trava tern duas frentes: uma contra a
concentra<.;ao de todo 0 poder no Estado; outra contra 0

atomismo - que se pode definir como a concentra<.;ao de todo
o poder nas maos de algum dos grupos sociais.

Poderiamos dizer que 0 "pluralismo carresponde a exis-
tencia, no seio da sociedade, de centros autonomos de pro-
du~ao juridica, entendendo-se que as normas deles oriundas
possuem a mesma natureza das emanadas pelo Estado, com a
diferen<.;ade que as do ultimo sao dotadas da mais intensa
positividade", isto e, sao juridicas e impostas a "todos" os ho-
mens. "0 aspecto de maiar relevancia do pluralismo e, pois, a
nega<.;aoda exclusividade normativa do Estado. Coloca-se,
assim, 0 pluralismo, em contraposi<.;ao frontal ao monismo
juridico, concep<.;aosegundo a qual goza 0 Estado de mono-
p6lio da decisao juridica". Desaparece pois, no Estado Mo-
demo, 0 poder estatal pleno e a atividade polltica da sociedade
civil se consolida atraves dos partidos, mas nao s6 par decor-
rencia deles. Atualmente tambem empresas privadas e publi-
cas, sindicatos e, mais recentemente, os Conselhos com seu
direito de decidir, vem atingir diretamente toda a comunida-

rua; b) falta de oferta de urn atendimento educacional especi-
alizado aos partadares de deficiencia (generico); e c) a omissao
das autaridades quanto ao direito ao ensino fundamental das
crian<.;asde um determinado local no Munidpio.

Na operacionaliza<.;ao deste processo participativo mui-
tas dificuldades advirao, algumas das quais necessarias para 0

crescimento grupal. Dentre estas destacam-se as de cunho
compartamental, que geralmente ocorrem dado 0 desnivel
cultural e intelectual dos membros dos Conselhos, alem de
situa<.;oes relacionadas ao corporativismo e as diferen<.;as
dogmaticas. Para trabalhar este desnivel, procurando estabe-
lecer uma rela<.;aode homogeneiza<.;aodo saber, import ante
sera a cria<.;aode comissoes tematicas que congreguem os con-
selheiros par suas afinidades. Mas, nao deve ser dispensada a
possibilidade de uma harmoniza<.;aodas rela<.;oesinterpessoais,
atraves de metodos cientificos. 0 Pe. Bittencourt ( Caritas-
Lages), ao ser solicit ado a comentar 0 assunto, identifica:

2 ..Fundamentos da Participa~aoPopular

A doutrina do pluralismo passou a se firmar como prin-
dpio da democracia de poder aberto que enraiza a liberdade
na estrutura social, em contraposi<.;aoaos regimes coletivistas,
mono Iiticos e de poder fechado.



de. Ao manifestar-se sobre este assunto, 0 Pe. Bittencourt as-
sim pronunciou-se:

"A sociedade civil se cansolida, no Estado Modemo, niio
s6 atraves de partidos, empresas e sindicatos, e recentemente
Conselhos. Arrisco-me a dizer que algumas fon~as, por exce-
l€ncia, que estao a garantir a constru~ao da sociedade cida-
da, fazendo acontecer um movimento mais acelerado na
hist6ria, siio os movimentos sociais e populares, muitas vezes
ate carecendo de legalidade. Eles estao por toda a parte e
exercem um enorme poder. Exemplo: Associa~ao de Bairros,
Movimento dos Sem 'Terra,Pastorais Sociais, Movimento pelas
Diretas la, etc." (Informas;ao verbal).

Um processo de avalias;ao do Estado Moderno passa,
necessariamente, pela abordagem da distribuis;ao do poder
nos aspectos juridico-formal, sociol6gico e politico dentro da
comunidade, com a perceps;ao da influencia das organizas;6es
comunitarias que procuram amp liar interesses individuais e
dos interesses das comunidades organizadas em centros de
poder.

Poder aqui tem significado de impulso govemamental,
poder govemamental, porque tal poder e titularizado pelos de-
tentores do mando. Esse poder politico emana do povo e e
captado pelo governo e, agora, tambem pelas organizas;6es
representativas que 0 exercem em nome do povo (art. 1°c/c
204, Constituis;ao Federal, 1993). E conforme explicita Pe.
Bittencourt "... Esta acontecendo que, muitas vezes, 0 poder
popular, que mais causa espanto aos principais detentores do
poder, e exercido de forma direta, pelos movimentos de mas-
sa, que ja derrubaram ate Presidente da Republica". (Infor-
mas;aoverbal) . A soberania, embora pertens;a ao povo, emana
do Estado-pessoa que e aquele que representa 0 povo no

mundo do Oireito. Eo povo s6 podera exercer esta soberania
(no mundo do Oireito) nas formas e limites previstos em
Constituis;ao, como no caso da formulas;ao de polfticas e
controle social do Estado, que se viabiliza via entidades re-
presentativas de participas;ao popular, nos Conselhos. Ha quem
entenda contudo que, como as leis nascem do povo (fatos
sociais), estando ele organizado, a sua soberania vai muito
mais alern dos limites previstos pela Constituis;ao, desde que
ele (povo) se organize para isso e exers;a 0 poder de fato.

Os constituintes optaram por um modelo de democracia
representativa que tem como sujeito nao s6 os partidos politi-
cos (sujeitos principais) mas tambem os institutos de partici-
pas;ao direta dos cidadaos no processo decis6rio
governamental. Oaf decorre que 0 regime assume uma forma
de democracia participativa, na qual encontramos 0 povo
participando por via representativa ou por via direta.

A participa~ao por via representativa se da mediante re-
presentantes eleitos (arts. 10, 14 e 17, Constituis;ao Federal,
1988); associas;6es (art. 5°, incisoXXI, Constituis;ao Federal,
1988); sindicatos (art. 80

, inciso III); empregados (art. 11,
Constituis;ao Federal, 1988); e escolha de organizas;6es de
assistencia social (art. 10 paragrafo unico c/c art. 204, inciso
II, Constituis;ao Federal, 1988).

A participa~ao por via direta do cidadao se da pelo exerd-
cio direto do poder, atraves da iniciativa popular, do referen-
do e do p1ebiscito; pela participas;ao de trabalhadores e
empregados na administras;ao (art. 10, Constituis;ao Federal,
1988) ;pela participas;ao na administras;ao da justis;apela As;ao
Popular; pela participas;ao da fiscalizas;aofinanceira munici-
pal (art. 31, § 3°, Constituis;ao Federal, 1988); assim como a
participas;ao da comunidade na gestao da seguridade ~o~ial
(art. 194, inciso VII, Constituis;ao Federal, 1988); partlclpa-
s;aona administras;ao do ensino (art. 206, inciso VI, Consti-



tuic;ao Federal, 1988); e, ainda, participac;ao da comunidade
atraves dos Conselhos Tutelares (agentes publicos) confor-
me a Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990.

A Constituic;ao Federal incorpora ao modelo de demo-
cracia representativa os prindpios da justic;a social e do
pluralismo. Assim, 0 modelo democratico brasileiro e 0 da
democracia social, participativa e pluralista.

Conclui-se, por inferencia, que as delibera~6es geradas
em processos de participac;ao por via representativa ou por via
direta tem identica valorac;aoporque estao asseguradas cons-
titucionalmente. Assim, configuram-se os Conselhos em cen-
tros au.tonomos de prodw;iio normativa possuindo a mesma
natureza das normas emanadas pelo Estado - que saGjurfdicas.

3 ' Competencia Normativa1

Os Conselhos de Direitos saGautoridades para pres cre-
ver normas discricioruirias ou interpretativas de aplica~ao
geral e com for~a de lei, bem como, declarar as condi~6es
em que devem ter aplica~ao certas leis (Estatuto da Crian-
c;ae do Adolescente, Lei Organic a da Assistencia Social, Lei
Organica da Saude).

Estas normas complementares traduzem-se em Resolu-
foes, que indicam diretrizes e prindpios norteadbres de polf-
ticas publicas que nao foram regulamentadas, e Instrufoes, que
detalham melhor as condic;6es para 0 cumprimento das dis-
posic;6es legais, servindo de orientac;ao e esclarecimento as
leis, normas e regulamentos. Neste ultimo caso temos como
exemplo 0 que esta previsto na lei para a regulamentac;ao
da prestac;ao de servic;os publicos e privados de assistencia
social, que deve ser instruida pelo Conselho de Assistencia
Social.

E por meio destas normas complementares que se vai
desdobrando a atividade legislativa e se vaG atendendo os
casos particulares nao previstos em lei. Isto porque os te-
mas das leis possuem carater geral, nao se prestando a
casufsmos.

Exsurge deste tema a questao da competencia concor-
rente para enunciar, disciplinar e regrar polfticas em curso ou
as omiss6es e vazios das polfticas publicas.

A Constituic;ao Federal preve autonomias territoriais e
legislativas de domfnio da Uniao sobre 0 territ6rio nacional e
jurisdic;aosobre os Estados e Munidpios; dos Estados sobre os
poderes de auto-organizac;ao, autogovemo e auto-administra-
c;ao;dos Munidpios sobre os poderes de autogovemo e auto-
administra<;~o.Isto imp6e a Uniao competencia sobre assuntos
mais gerais e aos Munidpios assuntos locais (ligados ao interes-
se cotidiano do cidadao). Ao Estado-Membro compete reali-
zar tudo 0 que nao se enquadra como da competencia da Uniao

As polfticas publicas voltadas ao atendimento dos direi-
tos sociais saGorientadas pela Constituic;ao Federal e Estadu-
ais, pela lei e seus decretos regulamentadores, pelas normas
oriundas de 6rgaos de execw;ao ou coordena<;ao (Portarias
Ministeriais, p. ex.) e, pelas deliberaC;6esde 6rgaos colegiados.

Nesta competencia de formular polfticas publicas atra-
yeS da expedic;ao de ResoluC;6esou de subsidiar a legislac;ao
que as institui, 0 Conselho deve observar a hierarquia das leis
e por similitude a competencia con corrente para legislar so-
bre procedimentos em materia processual e deprotefiio a infancia
(art. 24, XI, XV da Constituic;ao Federal, 1988) e para delibe-
rar sobre normas complementares (art. 204, II, da Constituic;ao
Federal, 1988, inciso II do ECA).

1 - Obras que serviram de base para alguns apontamentos sobre 0 tema competencia:
a) LIBERATI, Wilson D. &CYRINO, Publio C. B. Conselhos e Fundos no Estatuto da
Crians;a e Adolescente. Sao Paulo: Malheiros, 1993.
b) DIAS, Helio Pereira. Teoria e Pratica do Processo Administrativo Sanitario. Brasilia:
[s.n.]' 1988.



o que remanesce, portanto, bem como, aquilo que nao se
enquadra como de interesse eminentemente local.

Nao se quer afirmar que 0 Estado-Membro nao possa
legislar sobre tudo que disser respeito as norm as gerais, de
competencia da Uniao, ou ainda, preencher lacunas da le-
gisla<;aofederal ou atender caracterfsticas que the sejam pe-
culiares. Porem, onde 0 poder deliberativo ( e aqui aplica-se,
por analogia, aos Conselhos) vier a contradizer as regras edi-
tadas pela legislatura hierarquicamente maior, esta legisla<;ao
editada, se anterior, estd revogada ou derrogada; se posterior,
pew por inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme 0 caso.

No nivel federal se expedem norm as gerais, mas as re-
gras especificas e de execu<;ao cabem ao nivel estadual e mu-
nicipal. Salienta-se, contudo, que no nivel dos Estados tanto
quanto da Uniao interessam os aspectos positivos e preventi-
vos, de tal modo que existe uma competencia concorrente
supletiva por parte dos Estados (ou em nivel dos Estados)
para legislar sobre situa<;6esrelacionadas com 0 mesmo tema.

E importante ressaltar que para se configurar 0 vazio que
possa ser preenchido supletivamente pela legislaqdo de nivel esta-
dual, e preciso que nao haja legisla<;aofederal abordando 0

tema na sua especificidade. 0 sentido de legislaqao engloba nao
somente as leis mas tambem os diferentes atos normativos
(decretos, regulamentos, ins tru<;6es, resolu<;6es, etc.) que
emanam da Camara Federal, Assembleias Legislativas, Ca-
mara de Vereadores, Conselhos, entre outros.

Assim por exemplo, a Constitui<;ao Federal (art. 227, §
30, inciso VI) estabelece a necessidade da cria<;aode incentivo
ao acolhimento, sob a forma de guarda, para a crian<;ae 0 ado-
lescente 6rfao ou abandonado. Isto e, crian<;a e adolescente
abrigados tem direito a reintegra<;ao familiar ou a uma familia
substituta. As normativas federais e estaduais nao estabele-
cem as diretrizes e linhas de a<;aode um programa desta na-

tureza. 0 Conselho Estadual (dos Direitos da Crian<;a ou da
Assistencia Social, preferentemente) podera definir as dire-
trizes psicossocial- pedag6gicas e 0 Conselho Municipal po-
dera pronunciar-se no sentido de que competira ao Municipio
assumir 0 programa isoladamente ou em parceria, por exem-
plo, com organiza<;6esnao-govemamentais e a formapela qual
a mesma se dara, bem como estabelecer 0 perfil das familias
cujo acesso ao programa sera priorizado.

4 ..Como se da 0 processo de delibera~ao2
nos Conselhos

E basico 0 entendimento de duas regras nos processos
deliberativos que preveem a participa<;ao de todos os envol-
vidos: a) democratizaqdo da informaqdo; b) forqa das argumen-
taqoes.

A primeira determina que todos devem divulgar entre
todos os dados e informa<;6esde temas que estao sendo objeto
de discussao e delibera<;ao.Ha que existir uma conscientiza<;ao
de toda a problematic a antes da delibera<;ao.

Isto nao quer dizer que todos devem ser favoraveis a uma
determinada posi<;ao,mas sim que todos tenham clareza do
que estao discutindo. As divergencias SaGbeneficas, mas nao
devem levar a dissen<;6es.

A segunda regra tem a ver com a for<;adas argument a-
<;6esno grupo. As dramatiza<;6es e a exacerba<;ao no empre-
go da linguagem devem ser evitadas. Isto nao quer dizer ~ue
nao possamos utilizar as estatisticas, que nos tocam com m-
tensidade diferenciada, para mostrar a viola<;aodos direitos
sociais.

Os argumentos no processo de delibera<;ao devem ser
racionais, respaldados quando possivel, em dados quantitati-



vos, pareceres, depoimentos, transcorrendo em ambiente cal-
mo e sereno.

Os apartes devem ser concisos e raros para evitar a per-
da ou prejuizo do raciodnio estabelecido pelo argumentador
em posse da palavra.

A fun~ao do coordenador passa a ser exigida para evitar
persistencia de posi~oes vazias e dissen~oes deve buscar
aclaramento do que sejam as argumenta~oes e contra-argu-
menta~oes para poder levar 0 grupo ao conhecimento e con-
vencimento da situa~ao-problema.

A capacidade de negocia~ao e de dialogo do grupo deve
ser mantida a par das posi~oes antagonicas que possam de-
monstrar um ou mais membros. Deve 0 grupo buscar sempre
o consenso nas suas decisoes, muito embora permane~am
posi~oes contrarias ao entendimento da maioria.

A delibera~ao pode se traduzir em recomenda~6es para
melhoria de programas voltados ao atendimento dos direitos
sociais ou em enunciados contendo a concep~ao de novos
servi~os publicos (a serem gerenciados por organiza~oes go-
vernamentais e/ou nao-governamentais), no caso de consta-
tad a esta ausencia nas politic as do setor publico responsavel
(saude, educa~ao, trabalho, assistencia social). 0 quadro a
seguir, cuja base e 0 Estatuto da Crian~a (art. 87, incisos II e
III) , exemplifica como 0 Conselho podera se manifestar, com
recomenda~oes ou enunciados, a partir do diagn6stico social.

Quadro 1
Quadro demonstrativo das responsabilidades
pelo financiamento de ac;:6esde atendimento

5 ' Conteudo da politica formulada

Abrigo, Casa Lar,
Restaurantes
Comuilitarios

A deliberac:,:aono Conselho, procedida na forma anteri-
ormente definida, pode ter a finalidade de encaminhar solu-
~oes as demand as sociais nao atendidas, decorrentes de direitos
sociais violados ( ou em risco de) por ac:,:aoou omissao da
familia, da sociedade ou do Estado.

o conteudo destas delibera~oes, que saG redigidas na
forma de Resolu~ao, Instruc:,:oes,(...), estabelecem os prind-
pios, diretrizes, linhas de ac:,:aoe prioridades na area do aten-
dimento e garantia de direitos, da prevenc:,:ao,da promoc:,:aoe
da prote~ao.

Antecede a este momento deliberativo a realiza~ao do
diagn6stico social da comunidade (necessidades sociais e pro-
gramas para atendimento da demanda), como tambem a iden-
tifica~ao de estudos, pareceres e depoimentos que sustentem
a discussao e oportunizem caminhos para a delibera~ao.



"Programas S6cioc
Edilca tivosenhneio
aberto:
".:,atendimento a
drogadictos(3) "
·;scolari.a«ao.:
. ptofi5siomiHz~~50
. atendinlento a
intercorrenci;i
psiquiatrica

"Mcdidas de Orienta~
{faoe Apoio S6cio.-
familiar:
: preyen«ao de "
Maus~Tratos
;iat~pqjlHen\q~s •
vftimas de Maus;'
Ir~18~.e.yit:j}Hitagi:>~
; subsfdio.familiar " .
; atendinl~
pJi28d§62i~1

Siglas: (a) FMAS - Fundo Municipal da Assistencia So-
cial; (b) FMS _Fundo Municipal de Saudej (c) SDF - Secre-
taria do Desenvolvimento Social e da Familia; (d) FMIA -
Fundo Municipal para Infancia e Adolescencia; (e) OG's -
Organiza~ao governamentalj (f) ONG's - Organiza~ao nao-
governamental; (g) RH - Recursos Humanos.

Assim, par exemplo, na questao do maus-tratos, a Con-
selho podera expedir uma Resolu~ao que tenha no seu con-
teudo a defini~ao de uma polltica espedfica para atender esta
omissao do atendimento que deve ser de iniciativa do Esta-
do. Nao se cleve esquecer que 0 Conselho e 6rgflOpublico e
deve ser assumida como tal pelos setores publicos responsa-
veis pelas pollticas setoriais. A Resolu~ao do Conselho da
Crian~a (preferentemente a da Assistencia Social) podera
conter os seguintes elementos:

1 ' Determina<;ao:
• que 0 Estado (Estado-Membro em parceria com os Muni-

dpios) crie programas de atendimento psicossocial a crian-
~a e adolescentes vitimizados, ao vitimizador e as suas
familias.

Fundamenta~ao:
· art. 7°,11,13,87, incisoIll, 129, 130,208 todosdo ECAj
· art. 226 § 8° e 227, ambos da Constitui~ao Federalj
· art. 186, inciso III e 187, inciso IV, ambos da Consti-
tui~ao Estadual.

2 - Diretrizes:
• 0 atendimento devera ser gratuito e a todos que dele

necessitarem. Prevista a parceria com ONG's interes-
sadas.



3, Princfpios:
• tomar a familia como alvo de aten<;iio;
• a crian<;a s6 deve ser afastada do lar em casos severos'
• 0 Conselho Tutelar deve acompanhar todos os casos; ,
• envolvimento do Servi<;oSocial e Psicologia.

o Processo de Institucionaliza<;ao da
Descentraliza<;ao da Assistencia

Social em Florian6polis .. SC

4 ' Linhas de A~ao:
• criaqdo de uma rede de vigildncia, apoio e preven~do

aos maus,tratos em todas as comunidades;
• adequaqdo dos cUrrlculos escolares para conscientizar

alunos de seus direitos e deveres;
• possibilitar a formac;do de um grupo de consultores;
• constituir um acervo de publicac;6es e pesquisas;
• orientaqdo sobre estrat€gias alternativas para contor-

nar dificuldades de relacionamento entre membros da
familia;

• realizac;dode Eventos sob orientac;do de especialistas;
• envolvimento de lideranqas comunitcirias;
• etc.

processode institucionaliza<;;.aoda assistenciasocialpu-
blica em ambito municipal - no caso, a cidade de
Florianopolis/SC - desenhou uma trajetoria relati-

vamente continua, embora um tanto quanto tepida. Sua re-
gularidade encontra razoes na dificuldade de amplia<;;.aodos
atores sociais envolvidos, 0 que, de fato, impede uma maior
pluralidade, e, como conseqilencia, menos divergencias, con-
flitos e paixoes. Desde a instala<;;.aodo Forum Municipal, na
fase de arregimenta<;;.ao,sobretudo a partir de 1995, tem-se
um nucleo de entidades e trabalhadores da area que se orga-
nizaram na participa<;;.aoe incremento do debate sobre 0 pa-
pel do municipio na descentraliza<;;.aoda Assistencia Social,
assim como sobre as novas diretrizes e propositos que a Lei
Organic a da Assistencia Social- LOAS, trazia.

Nesse percurso, presenciamos 0 fortalecimento das nos-
sas convic<;;.oespolfticas, suscitadas sobretudo pelo reconhe-
cimento da Assistencia Social como direito do cidadao.
Porem, se para os sujeitos envolvidos nesse processo foram
sendo clarificados os novos termos e novos conteudos refe-
rentes ao campo da polftica publica da Assistencia Social,
para 0 conjunto da sociedade, inclusive outras entidades
prestadoras de servi<;;.os,usuarios, entidades de trabalhadores,

BRASIL. Constituic;:ao. Passo Fundo: UPF, 1988. 292p.
Pe. Henrique Vicente Bittencourt. Pronunciamento efetuado a tftulo de

contribuic;:ao CIftica para este artigo, em carta assinada em 19 de
novo 1996.

REVI~TA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE
SAO PAULO. Sao Paulo: USP, v. 78, 1983, p. 56 - 57.

* Prof' Mestre em Serviqo Social pela Universidade Federal do Rio de]aneiro - UFR].
Prof" do Departamento de Serviqo Social na Universidade Federal de Santa Catarina • UFSC.
Re}Jresentante do CRESS - 12" Regiiio no Conselho MuniciJJa1 de Assistencia Social de
Florian6}JolisISC.



parlamentares, etc., as propostas e inova<;oescontidas no novo
desenho da Assistencia Social ainda nao foram propagadas e
assimiladas. Talvez por isso existam tantas dificuldades para
multiplicarmos nossos parceiros e aliados nesta trajetoria e
luta.

Nao obstante, nos momentos mais decisivos, pode-se
perceber que 0 Forum Municipal de Assistencia Social de Flo-
rianopolis foi capaz de manter-se organizado, garant indo 0

prosseguimento do processo de forma destemida e propositiva,
com disposi<;aotambem para compartilhar espa<;osprivilegia-
dos nas situa<;oes em que isto foi necessario, a exemplo do
processo de elei<;aodos membros do Conselho Municipal de
Assistencia Social, onde outras entidades se incorporaram ao
processo meio tardiamente, mas ainda assim bem-vindas.

Paralela a transi<;ao da etapa de arregimenta<;ao para 0

atual momento de institucionaliza<;ao, as sociedades civil e
polftica de Florianopolis dedicaram-se prioritariamente ao
processo eleitoral para Prefeito e Vereadores, amea<;ando so-
bremaneira 0 incremento da organiza<;ao e articula<;ao do
movimento de assistencia social que se empenhava na tarefa
de aprova<;ao dos instrumentos legais necessarios a
descentraliza<;ao, tais como a Lei de cria<;ao do Conselho
Municipal de Assistencia Social- CMAS e do Fundo Muni-
cipal de Assistencia Social - FMAS.

Em agosto de 1995, havfamos realizado a I Conferencia
Municipal de Assistencia Social de Florianopolis, com a defi-
ni<;aode diretrizes importantes para a area, dentre elas a in-
dica<;ao do desmembramento da area de Assistencia da
Secretaria de Saude e Desenvolvimento Social do municipio,
constituindo-se em uma Secretaria propria, no formato do
Comando Unico, com a reuniao dos trabalhos desenvolvidos
na area de assistencia social, crian<;a e adolescente, desen-
volvimento comunitario e habita<;aopopular. Desde essa epoca

e nessa oportunidade, ja foram formulados os principios fun-
damentais que deveriam nortear 0 forma to institucional do
sistema descentralizado e participativo da assistencia social
em Florianopolis. Foi entao, com base nesses principios, que 0

Forum prosseguiu na discussao sobre a Lei de Cria<;ao do
Conselho e Fundo (unificadas no mesmo projeto), numa di-
namica bast ante interessante, pautada fundamentalmente na
democracia e apoiada nos valores e diretrizes que a Confe-
rencia Municipal, a LOAS eo movimento estadual e nacio-
nal pela assistencia social propugnavam.

Cada artigo desse projeto, que encaminhou estrategica-
mente 0 formato do Conselho e Fundo juntos, foi discutido e
aprovado na reunioes do Forum Municipal, que na etapa fi-
nal chegou a se encontrar semanalmente, tendo em vista 0

prazo reduzido para a apresenta<;ao do projeto, uma vez que 0

recesso das elei<;oesse aproximava, colocando em perigo a
regulariza<;ao da situa<;ao nas condi<;oes que conseguimos
consolidar. Estas caracterizaram-se pela disposi<;aoevidente
dos vereadores em apoiar uma iniciativa do Forum, que ga-
nhou alguma visibilidade sobretudo atraves da conferencia
municipal, considerando evidentemente que eles estavam em
campanha para reelei<;ao.Havia conveniencia tambem para
encaminhamento e aprova<;ao dos projetos de Lei pela Pre-
feitura Popular, que apoiou integralmente nossas propostas,
mesmo aquelas mais polemicas como a que destinou a receita
dos estacionamentos e locais de espetaculos publicos para 0

Fundo Municipal, alem das receitas tradicionais.
Surpreendentemente, a Camara dos Vereadores apro-

yOU nosso projeto sem emendas, a partir, claro, de debates e
lobbies que realizamos com os parlamentares, com uma certa
pressao para que essa vota<;aonao fosse secundarizada e pos-
tergada. Com certeza, 0 argumento de que Florianopolis fica-
ria sem recursos estaduais e federais para a area, caso nao



atingfssemos as exigencias da LOAS, foi bastante convincen-
te, a ponto de lograrmos amplo exito na nossa empreitada.

Tao logo 0 Prefeito Municipal sancionou a Lei n° 4.958,
de 1996, que "cria 0 Conselho Municipal de Assistencia So-
cial, 0 Fundo Municipal de Assistencia Social e da outras pro-
videncias", articulamos 0 processo eleitoral para a votas;ao
dos conselheiros do CMAS, com 0 empenho decisivo dos As-
sistentes Sociais da Prefeitura Municipal, membros do Forum,
que providenciaram todas as medidas burocraticas e tambem
polfticas como comissao eleitoral, edital, expedis;ao e corres-
pondencia para todas as entidades da cidade, coordenas;ao
dos trabalhos, organizas;ao de local, divulgas;ao na mfdia, ete.
Esse empenho foi fundamental, pois ensejou condis;6es para
que a sociedade civil se concentrasse exclusivamente nas ar-
ticulas;6es polfticas, certas de que 0 processo seria assegurado
a contento pelos trabalhadores da Prefeitura.

Um dado que chama a atens;ao nesse movimento pela
melhor composis;ao do CMAS, refere-se a acirrada disputa
de um segmento mais ou menos 'informal' no universo da
assistencia social. Para alem das prestadoras de servis;o, as di-
ferentes entidades assistenciais religiosas produziram uma
caracterizas;ao extra, bastante singular. Ou seja, dois grupos
religiosos - catolicos e espfritas - com a devida articulas;ao,
mobilizaram suas bases e credenciaram varias entidades com
chap as espedficas, em busca de maior espas;o e hegemonia.
Ambos os grupos foram contemplados, porem, lembrando que
no Forum apenas os representantes de entidades espfritas
participavam desde 0 infcio. Foi bastante interessante perce-
ber que esse fato ocorreu tambem em outras localidades como
uma cidade de origem alema no Estado de SC, onde as igrejas
luterana e catolica tiveram que partilhar 0 espac;o de delibe-
rac;ao do campo da assistencia social.

Muitas novas entidades se colocaram na disputa, algu-

mas ate sem legitimidade para 0 cargo. Todavia conseguimos
articular bons representantes para 0 CMAS, mas sem conse-
guir superar os velhos problemas. 0 maior deles refere-se a
insfpida participac;ao dos usuarios diretamente, consideran-
do 0 processo como um todo, com repercussao a uma nao-
presenc;a qualitativa no proprio Conselho. Entidades para
usuarios se envolveram; saGelas para portadores de deficien-
cia, para crianc;as e adolescentes carentes, para idosos.}a as
entidades de usuarios, que os organizam na defesa de seus
direitos, nao envolvemos ainda, e muito menos 0 Movimento
Popular, que articula os interesses e dire itos dos cidadaos
moradores das comunidades de periferias e morros. Decerto,
esse e um grande desafio para a nossa II Conferencia, a ser
realizada em agosto ou setembro deste ano, considerando in-
clusive que precisamos garantir a sucessao das atuais entida-
des para um grupo capaz de dar continuidade e de avanc;ar
nas conquistas que ensejamos.

Neste fnterim, a cidade "pegava fogo" com a campanha
eleitoral municipal. 0 candidato da Frente Popular - que era
da situac;ao - dia apos dia alcanc;ava pontos na preferencia do
eleitorado. 0 nome do candidato (Vice -prefeito Afranio
Boppre do PT) foi definido tardiamente, quando os demais
candidatos ja estavam na rua em franca campanha havia tem-
pos. De 4° lugar, com menos de 10% de intenc;6es de votos,
chegou ao segundo turno desbancando nomes fortes, de par-
tidos de base de sustentas;ao dos governos federal e estadual,
com suas ricas campanhas. No dia seguinte a eleic;ao em 1°
turno (04/10/96),0 Forum se reuniu para discutir a posse dos
conselheiros, tendo em vista a instabilidade do momento elei-
toral que colocava a disputa numa clara polarizac;aoentre um
candidato da situac;ao e de esquerda de um lado, e de outro
uma candidata - Angela Amin - de posic;ao conservadora e
de oposic;ao a prefeitura de entao. Havia riscos evidentes de



retrocesso, portanto, deliberamos por gestoes junto ao Prefei~
to Sergio Grando (Frente Popular) para empossar os conse-
lheiros eleitos e indicados pelos organismos governamentais,
mesmo reconhecendo outras prioridades para aquele momen-
to. No dia 10/10/96, entao, recebemos a convocatoria para
posse, e no dia 17/10/96 foi instituido e empossado 0 CMAS-
Florianopolis.

Comec;amos a trabalhar imediatamente na construc;ao
do Regimento Interno do Conselho, que contempla os meca~
nismos mais significativos de participac;ao, debate e delibera~
c;aoda sociedade civil e do governo, no processo de controle
social que a LOAS afirma. Certamente 0 Regimento Interno,
atraves dos ritos processuais, da OIganizac;aoda rotina dos tra-
balhos e da forma de eleic;aodo presidente e colegiado - mesa
diretora -, reline alguns dos instrumentos e procedimentos
necessarios na garantia do poder deliberativo e propositivo
do CMAS, uma vez que define as bases de relac;ao entre or-
gaos executores e 0 Conselho Municipal, a abrangencia do
papel fiscalizador e outorgador da utilizac;ao dos recursos pli~
blicos e das prioridades de ac;aona area.

Com a nova Prefeita eleita, e mesmo com a derrota do
candidato da Frente Popular que significaria uma continui-
dade na gestao do entao prefeito, votamos 0 Regimento In~
terno, letra por letra, e com 0 empenho de sempre, lutamos
pela homologac;ao e publicac;ao deste ainda em 1996, de for-
ma a enfrentarmos a nova conjuntura em condic;oes mais fa-
voraveis para 0 trabalho que se iniciava, junto com a transic;ao
em curso. Nesse sentido, 0 Regimento Interno do CMAS foi
publicado, imprimindo a legalidade institucional para 0 fun-
cionamento do Conselho. Quanto a eleic;ao do Presidente e
Mesa Diretora, os conselheiros entenderam pOI bem aguar-
dar 0 novo grupo indicado pela nova gestao que se iniciava, e
que certamente deveria renovar em maiOI ou menor medida

os representantes da Prefeita no CMAS, funcionando entao
com um colegiado provisorio. Um outro ponto sem
resolutividade possivel, diz respeito a regulamentac;ao do Fun~
do Municipal de Assistencia Social e dos procedimentos para
o seu funcionamento.

Reunimo~nos, entao, em fevereiro de 1997, com um novo
grupo de representantes da Prefeitura Municipal que se incOI-
porou entao aos conselheiros da sociedade civil, no sentido de
efetivarmos 0 processo no nosso munidpio. A primeira medida
_a de eleic;aoda presidencia e da mesa diretora - foi procedida
sem muitos percalc;os.Discutimos perfil e nomes para os cargos
com uma tendencia clara para que a sociedade civil ocupasse a
presidencia do CMAS, ate porque 0 Secretario Municipal de
Salide e Desenvolvimento Social deixou bastante claro que
coordenaria a area apenas provisoriamente.

A Sra. Prefeita Angela Amin tomou posse com uma pro-
posta de reforma administrativa, que em prindpio estaria cri-
ando 0 Comando Unico da Assistencia Social, dentre outras
mudanc;as organizacionais. Dai, a evidente desimportancia
atribuida a area de assistencia social no interior desse orga~
nismo hoje. A composic;ao da Mesa Diretora obedeceu entao
ao criterio da paridade, sendo que a Presidencia esta ocupa~
da neste primeiro ano de gestao pela sociedade civil, com 0

compromisso do rodizio para 0 proximo mandato. Foi ainda
reafirmada a nossa preocupac;ao com a nomeac;ao da Secre~
taria Executiva do CMAS, sem a qual nossos encaminhamen~
tos certamente nao teriam concretitude eagilidade. A
organizac;ao interna dos trabalhos demandou tambem a fOI~
mac;ao, em prindpio, de tres comissoes, quais sejam: polltica
municipal, conferencia e financiamento.

o proximo passo foi, entao, a regulamentac;ao do Fundo
Municipal de Assistencia Social, onde experimentamos nos~
sa primeira derrota significativa. A prefeitura excluiu as no~



vas Fontes de financiamento da assistencia social, com 0 ar~
gumento da incompatibilidade legal. Reagimos, aprovando
urn estudo juridico sobre a questao, mesmo sabendo de even~
tuais amea~as de altera~ao na Lei, aventadas nos corredares
da prefeitura.

Percebemos que, neste momento, a sociedade civil de
Florian6polis precis a mais do que nunca se arganizar e se far~
talecer para obten~ao de seus direitos e para a consecu~ao de
seus interesses. Quanto ao or~amento municipal, par exem~
plo, 0 processo de participa~ao democratica direta da comu~
nidade foi obliterado com 0 fim do or~amento participativo
sem as rea~oes esperadas. E, diante da dificuldade de empre~
endermos este revigoramento, neste curto espa~o de tempo,
o Conselho Regional de Servi~o Social - CRESS 12a Regiao,
que se elegeu como representante do segmento dos traba~
lhadares da area para 0 CMAS, assumiu 0 compromisso de
articular urn debate mais aut6nomo sobre nossas questoes.
Nesse sentido, a comissao de Assistencia Social do CRESS,
composta por profissionais de varias institui~oes e tambem de
estudantes de Servi~o Social, passou a pautar prioritariamente
as discussoes sobre a area de assistencia social em Florian6~
polis, uma vez que a mudan~a de gestao estava gerando uma
situa~ao de instabilidade e indefini~ao com graves prejuizos
para a popula~ao.

De acardo com 0 cronograma da esfera estadual, 1997
era 0 prazo para encerramento das a~oes de execu~ao direta
da Secretaria da Familia, culminando no fim do plantao de
assistencia social que atendia cidadaos da grande Florian6~
polis para repasse de beneficios assistenciais, especialmente
auxilio material. Junto a isso, 0 plantao da Prefeitura tambem
foi suspenso par falta de ar~amento e de local para atendi~
mento ~0 predio onde funcionava teve que ser devolvido ao
proprietario, e ate foi demolido.

Urn quadro quase ca6tico se instalou na cidade com a
intensifica~ao da peregrina~ao e andarilhagem de urn con~
tingente grande de cidadaos em busca de servi~os, que infe~
lizmente nao encontrava atendimento.

o CMAS fez sua parte; discutiu e aprovou uma resolu~
~ao renovando ate dezembro de 1997 os convenios com as
entidades da antiga rede da ex~Funda~ao Brasileira de Assis~
tencia ~LBA, cujos recursos seriam repassados para 0 FMASj
construiu e aprovou urn detalhado farmulario para avalia~ao
e posterior cadastramento da "nova rede" na cidade; solici-
tou a Prefeita uma audiencia para discussao do Fundo e da
Secretaria de Governo para a areaj pressionou e contribuiu
na reabertura do plantao de assistencia social na cidade, ago-
ra reativado, a partir de maio, 0 que minimizou a crise na
area.

S6 que a Comissao de Assistencia Social do CRESS 12"
Regiao encaminhou tambem pedido de audiencia com a
Prefeita para a discussao de dois unicos pontos: a desarticula-
~ao das a~oes na area e a necessidade de uma Secretaria -
Comando Unico ~ vigorosa e adequada politica e
institucionalmente para cumprimento das fun~oes que a
LOAS definiu para 0 setor .Nessa conversa com a Sra. Prefeita
- que foi realizada em 12/06/97 ~ficou acordado 0 compro-
misso da Prefeitura em apresentar e discutir a proposta da
Secretaria com 0 trabalhadores da area e com 0 CMAS, as~
sim como 0 nosso compromisso em contribuir na discussao e
aperfei~oamento da proposta e sua aprova~ao junto a Cama~
ra dos Vereadares, ja que a Sra. Prefeita nao possui maiaria
naquela casa legislativa.

Como vimos, par essas largas pinceladas, esse processo
tern se apresentado com matizes um tanto tenues e ainda in~
definidas. 0 cenario novo trouxe consequentemente novos
desafios a se somarem com as velhas debilidades que ja possu-



famos. Claro que identificamos conquistas, mas suportar rup-
turas polfticas, resultantes das altera<;6es nas estruturas do
poder municipal, nao e tarefa facil.

Esse momenta tao delicado, de transi<;ao entre 0 que
era um movimento apenas tepido, para sua institucionaliza<;ao
enquanto conselho deliberativo, demanda decerto 0 apoio
da estrutura govemamental do municipio para a necessaria
propulsao de mudan<;as. Nao e esse 0 quadro que temos, ao
contrario. A gestao que se afirma ainda nao disponibilizou
todos os seus recursos para 0 incremento da implementa<;ao
da assistencia social como direito do cidadao na cidade. Nao
assumiu esta causa como sua, nao vislumbrando, sequer, como
as promessas d~ campanha poderao ser incorporadas a polfti-
ca municipal.

Esperamos, nao obstante, que tais temas sejam profun-
damente debatidos na proxima conferencia municipal e que
passos mais decisivos sejam dados na dire<;ao da assistencia
social que queremos para a cidade de Florianopolis. Pensa-
mos que ja demos amostras suficientes de que somos capazes
disso.

Faz-se urgente, entao, que todos se nutram das convic-
<;6esque afirmam a assistencia social como direito de cidadao
e dever do Estado, e que se conven<;am das suas potenciali-
dades enquanto uma polftica publica de prote<;ao social, de
aten<;ao do Estado para com os cidadaos que nao tenham
condi<;6es de prover a sua subsistencia e de sua famflia. Que
esta se torne, de fato, um instrumento que contribua na ga-
rantia das condi<;6es necessarias para que esses cidadaos vi-
yam com dignidade, rompendo definitivamente com a
concep<;ao retrograda. do assistencialismo e clientelismo
travestido de favor e de filantropia.

Conselho Municipal de Assistencia
Social: Vma Possibilidade de Gestao

Democratica

om a promulga<;ao da Constitui<;ao Federal de 1988,
e aberto um novo canal de participa<;ao popular na
area da Assistencia Social atraves da regulamenta-

<;aodos arts. 203 e 204, que tratam dos objetivos da Assisten-
cia Social e da presta<;ao dos servi<;oscorrespondentes, do
perfil do beneficiario e dos beneffcios assistenciais, das fontes
de financiamento e das diretrizes para a organiza<;aodas a<;6es
govemamentais, com destaque para a descentraliza<;ao polf-
tico-administrativa e a participa<;ao das organiza<;6espopula-
res na formula<;aoda polftica e no controle social em todos os
nfveis, os quais tern seu marco legal na Lei Organica de Assis-
tencia Social (Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993).

A partir deste fato, a operacionaliza<;ao da Polftica Soci-
al na area da Assistencia Social passa a ser controlada na ins-
tancia municipal pela cria<;aodos Conselhos Municipais, os
quais tem composi<;aoparitaria: representantes da sociedade
civil e do govemo. Assim sendo, segundo art. 16 da LOAS:
"as instancias deliberativas do sistema descentralizado e
participativo de Assistencia Social sao de carater permanen-
te e composi<;ao paritaria entre govemo e sociedade civil".
(Lein° 8.742, de 07 de dezembro de 1993). Perguntamo;nos
entao, como se efetivara no cotidiano esta gestao paritaria?

* Assistente Social e rej;resentante do Conselho Regional de Servi~o Social (CRESS/SC-12"
RegiiiD) no Conselho MunicijJal de Assisti!ncia Social de Florian6polis.



Ela ocorrera de forma eficaz a partir do momento em que a
gestao tecnica e administrativa do Conselho norteie suas a<;6es
de acordo com alguns prindpios basicos:

~Rompimento das quest6es fisiol6gicas e clientelistas na
indica<;ao dos representantes do poder local;

~Gestao colegiada ~0 presidente nao deve ter uma pos~
tura presidencialista~personalista ~"0 poder nao se da, nao se
troca, nem se retoma: s6 existe em a<;:ao.0 poder s6 pode ser
visto como algo que circula, ou melhor, como algo que s6
funciona em cadeia. Nunca esta localizado aqui ou ali, nunca
esta nas maos de alguns, nunca e apropriado como uma ri~
queza ou um bem. 0 poder funciona se exercido em rede.
Nas suas malhas os individuos nunc a saGalvo inerte ou con~
sentido, saGsempre centros de transmissao. A pr6pria resis~
tencia e ativa"; (Foucault, 1986)

~Consciencia por parte dos representantes da sociedade
civil, de que a sua representa<;ao no Conselho e devido a sua
participa<;aoem uma entidade nao~govemamental, e que este
espa<;oe para defesa de ideias coletivas advindas de um con~
senso institucional, previamente discutido;

~Forma<;ao de comiss6es de trabalho (Ex.: comissao de
financiamento, de inscri<;aoe registro, de politica, etc.), fato
que possibilita uma maior inter~rela<;:aoentre os conselheiros,
bem como a divisao do trabalho;

~Oficinas peri6dicas de trabalho, que tenham como ob~
jetivo a qualifica<;ao, capacita<;ao e atualiza<;ao permanente
dos conselheiros.

Entendemos assim, que dessa forma, havera a possibili~
dade de se efetivar um processo de participa<;ao popular. Se~
gundo Soares: "a presen<;ados movimentos sociais no cenario
politico representa as condi<;:6esde se materializar a constru~
<;aode uma nova institucionalidade que consiga restabelecer
uma govemabilidade socialmente legitimada (...), numa pers~

pectiva de cria<;:aode espa<;osaltemativos, em nivel de estru~
turas descentralizadas de poder". (Couto, 1988)

Compreende~se entao, que a gestao estatal nao pode mais
ser administrada de forma privada, as carencias, as necessi~
dades devem ser discutidas e equacionadas de forma coleti~
va, possibilitando 0 surgimento de um novo espa<;o
democratico, denominado esfera publica nao~estatal.
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1 ' Introdu~ao

..., ste documento versa sobre 0 Beneficio de Presta<;ao
Continuada ' BPC, tecendo considera<;6es acerca do
mesmo, ponderando sobre seus criterios de concessao,

sua operacionaliza<;aono Estado de Santa Catarina, bem como
evidenciando as altera<;6es que vem sofrendo e/ou esta pro,
penso a sofrer em virtude das propostas do Ministerio da Pre,
videncia e Assistencia Social, MPAS, que resultam na redu<;ao
do acesso ao mesmo por parte dos usuarios da Assistencia
Social.

o Beneficio de Presta<;aoContinuada de que trata 0 art.
20 da Lei n° 8.742, de 07/12/93 - Lei Organica da Assistencia
Social ' LOAS, apresenta uma serie de limites e pontos
conflitantes frente a Assistencia Social como direito do cida,
dao e dever do Estado.

Diante disso, trazemos alguns fundamentos que enten,

* Escudo elaborado pelo CEAS/SC, atraves da Comissao Permanente de Polftica de
Assistencia Social e colaboradores.
** Assistente Social. Presidente do CEAS/SC. Membra da Comissao Permanente
PoIftic a do CEAS/SC. Membra da Comissao de Assistencia do CRESS-I2' Regiao.
Colaboradora da Comissao Permanente de On;:amento e Financiamemo do CEASISC.
*** Assistente Social. Presidente do CEI-SC. Preside me do CRESS-I2' Regiao.
**** Assistente Social da FCEE. Tecnico do CEAS/SC. Membra da Comissao de
Assistencia do CRESS-I2' Regiao.

demos import antes para elucidar a questao e subsidiar enca,
minhamentos a respeito.

"A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao
indissoluvel dos Estados, Munidpios e do Distrito Federal,
constitui,se em Estado Democratico de Direito e tern como
fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pes,
soa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciati,
va, 0 pluralismo politico". (art. 10,Constitui<;aoFederal, 1988).

"Constituem objetivos fundamentais da Republica Fe,
derativa do Brasil: Construir uma sociedade livre, justa e
solidaria; garantir 0 desenvolvimento nacional, erradicar a
pohreza e a marginaliza<;ao e reduzir as desigualdades soci,
ais e regionais; promover 0 hem de todos, sem preconceitos
de origem, ra<;a,sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discrimina<;ao". (art. Jo, Constitui<;ao Federal, 1988).

"Sao direitos sociais a educa<;ao, a saude, 0 trabalho, 0

lazer, a seguran<;a, a previdencia social, a prote<;ao a materni,
dade, a infancia , a assistencia aos desamparados na forma
dessa Constitui<;ao". (art. 6°, Constitui<;ao Federal, 1988).

"A Ordem Social tern como base 0 primado do trabalho,
e como objetivo 0 hem,estar e a justi<;a sociais". (art. 193,
Constitui<;ao Federal, 1988).

"A Seguridade Social compreende urn conjunto integra,
do de a<;6esde iniciativa dos Poderes Publicos e da socieda,
de, destinados a assegurar os direitos relativos a Saude, a
Previdencia e a Assistencia Social". (art. 194, Constitui<;ao
Federal,1988).

"A Assistencia Social sera prestada a quem dela necessi,
tar, independentemente de contribui<;ao a seguridade social,
e tern por objetivos: a prote<;ao a familia, a maternidade, a
infancia, a adolescencia e a velhice" ... "a garantia de urn
salario minimo a pessoa portadora de deficiencia e ao ido,
so que comprovem nao possuir meios de prover a propria



manutenc;ao ou de te~la provida par sua familia, confarme
dispoe a Lei". (art. 203, Constituic;ao Federal, 1988).

"As ac;oesgovernamentais na area da Assistencia Social
serao realizadas com recursos do arc;amento da seguridade
social, previstos no art. 195, alem de outras fontes, e organi-
zadas com base nas seguintes diretrizes: descentralizac;ao po-
lftico-administrativa" ... "participac;aoda populac;ao". (art. 204,
Constituic;ao Federal, 1988).

''A Assistencia Social, direito do cidadao e dever do Es-
tado, e Polftica de Seguridade Social nao-contributiva, que
prove os minimos sociais, realizada atraves de um conjunto
integrado de ac;oesde iniciativa publica e da sociedade, para
garantir 0 atendimento as necessidades basicas". (art. 10, Lei
Organic a da Assistencia Social- LOAS, 1993).

"A Assistencia Social realiza-se de forma integrada as
polfticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, a
garantia dos minimos sociais, ao provimento de condic;oes
para atender contingencias sociais e a universalizas;:ao dos
direitos sociais". (Paragrafo unico do art. 20, Lei Organica da
Assistencia Social- LOAS, 1993).

A LOAS tem par objetivos, entre outros, "a garanti a de
um salario minimo de beneficio mensal a pessoa portadora de
deficiencia e ao idoso que nao possuir meios de prover a pr6-
pria manutenc;ao ou de te-la provida por sua familia". (inciso
V do art. 2°, LeiOrganic a da Assistencia Social- LOAS, 1993).

Baseados nas citac;6es acima, de textos legais, temos a
Assistencia Social definida como polftica publica, garantin-
do direitos aos cidadaos e estabelecendo 0 Estado como res-
ponsavel par tal garantia.

Refarc;amos a necessidade do governo cumprir e fazer
cumprir 0 texto da Lei.

o ana de 1996, que apresentou caracteristicas significa-
tivas na consolidac;ao da estruturac;ao do Governo Federal

para 0 reordenamento da maquina estatal, foi marc ado por
reduc;ao dos investimentos publicos nas polfticas sociais basi-
cas, impondo um recrudescimento na qualidade e na quanti-
dade dos servic;ospublicos em divers as areas.

Por outro lado, as areas de tensao em diferentes setores
da vida social, decorrentes da polftica economica, provocam
o aumento do contingente usuario da Assistencia Social.

Vemos a Assistencia Social, assim, revestida com um
carater compensat6rio sim; mas principalmente como polfti-
ca basica, que carece implementac;ao urgente, especialmen-
te garantindo-lhe 0 espac;ono arc;amento, com a concretizac;ao
financeira desse orc;amento, sem a utilizac;ao de subterfugios
operacionais (caso da resoluc;ao do lnstituto Nacional de Se-
guro Social - INSS) que restringem e afunilam 0 acesso aos
minimos sociais.

Observamos que as medidas que vem sendo ado tad as
pelo atual Governo Federal vem fragilizando mecanismos que
garantem a operacionalidade das ac;oesna area, dificultando
o acesso da populac;ao usuaria da Assistencia Social a direitos
expressos e garantidos em Lei.

Em resposta ao art. 35 da LOAS, a regulamentac;ao do
beneficio se deu com 0 Decreto n° 1.744, de 08/12/95, que
estabelece como competencia do MPAS, par intermedio da
Secretaria de Assistencia Social - SAS, a coardenac;ao geral,
o acompanhamento e a avaliac;ao de prestac;ao do beneficio
e, pelo INSS, a responsabilidade da operacionalizac;ao.

A implementac;ao do beneficio se deu a partir de 02/01/96,
ap6s quase oito anos de sua inclusao no texto constitucional.

Os Postos de Seguro Social do INSS passaram a receber
a demanda reprimida e ao mesmo tempo, os setares de Servi-
c;oSocial e da area de Beneffcios do INSS, a fazer um traba-
lho de divulgac;ao dos criterios e preparac;ao das entidades
parceiras no processo.



Santa Catarina, como os outros Estados, instalou no INSS,
em parceria com a SAS, 0 Q.G. Estadual/LOAS para acompa-
nhamento desse processo de implanta<:;aodo beneficio.

Nesse processo inicial, houve varias dificuldades
identificadas em rela<:;aoa operacionaliza<:;ao,tais como: a nao-
prepara<:;aoprevia dos servidores do INSS para fazer frente a
essa nova demandaj a negativa de muitas entidades e profis-
sionais em fornecer os atestados e laudos dos candidatos ao
beneffcio; grande desconhecimento da LOAS pelos profissi-
onais em geral; dificuldades de acesso ao beneficio de grande
parte dos que 0 pleitearam, devido aos criterios estabeleci-
dos, em particular 0 da renda "per capita".

Com a emissao do Decreto n° 1.744, de 08/12/95, ja evi-
denciamos dissonancias que se avolumam com a emissao da
Resolu<:;aodo INSS n° 435, de 18 de mar<:;ode 1997 e Ordem
de Servi<:;odo INSS n° 562, de 04 de abril de 1997.

Ap6s analise dos dispositivos legais em vigor e afetos ao
BPC, denunciamos a redu<:;aodos direitos sociais garantidos
no Capitulo IV da LOAS, atraves da emissao dos mesmos,
que, gradativamente, restringem 0 seu teor e oficializam pro-
cedimentos para concessao do Beneffcio de Presta<:;aoConti-
nuada, em desacordo com 0 texto legal.

Exemplificando 0 expos to, destacamos 0 seguinte:

1 ~ EXIGENCIA DO BENEFICIARIO IDOSO
COMPROVARA INEXISTENCIA DE ATIVIDADE RE~
MUNERADA

oDecreto n° 1.744, de 08/12/95, que regulamenta 0 BPC,
no art. 50, estabelece:

"- Para fazer jus ao salario minima mensal, 0 beneficiario
idoso devera comprovar que:

1-possui setenta anos de idade ou mais;
II - ndo exerce atividade remunerada;

III - a rend a familiar mensal 'per capita' e inferior a pre-
vista no § 30 do art. 20 da Lei n° 8.742, de 07/12/93."

Assim, 0 criterio citado no art. 20 da LOAS, e alterado,
colocando tambem a exigencia do beneficiario idoso nao exer-
cer atividade remunerada, 0 que e um fator excludente e in-
justamente restritivo na concessao do beneficio.

As pessoas de 70 anos normalmente sofrem a restri<:;ao
extrema do mercado formal de trabalho, motivo pelo qual
tendem a inserir-se no mercado informal, quando 0 fazem,
sendo que a remunera<:;aoobtida comumente e inconstante
e de baixo valor, insuficiente para prover as suas necessidades
basicas de subsistencia.

2 ~ 0 VALOR DO BPC CONCEDIDO PASSA A
COMPOR A RENDA FAMILIAR, PARA A CONCES~
SAD DE UM SEGUNDO BENEFICIO

o art. 19 do Decreto n° 1.744, de 08/12/95, estabelece
que" 0 beneffcio de presta<:;aocontinuada sera devido a mais
de um membro da mesma familia, enquanto for atendido 0

disposto no inciso II do art. 20 deste Regulamento, passando
o valor do beneflcio a compor a renda familiar" .

o Capitulo IV da LOAS nao faz nenhuma referencia
neste sentido, sendo 0 disposto acima mais um instrumento
restritivo na concessao do BPC, principalmente para a pes-
soa portadora de deficiencia, considerando a existencia de
um significativo numero de familias socialmente excluidas que
possuem mais de um membro portador de deficiencia, apre-
sentando muitas vezes patologias complexas que exigem cui-
dados sistematicos e dispendiosos, fundamentando a
necessidade do primeiro beneffcio concedido, nao ser inclui-
do no ccilculo da renda "per capita", 0 que impediria 0 recebi-
mento de um segundo beneficio.



3 ~ ALTERAc;Ao DO CONCEITO DE PESSOA
PORTADORA DE DEFICIENCIA

o inciso II do art. 2°, do Decreto n° 1.744, de 08 de de-
zembro de 1995, apresenta a seguinte redac;;ao:"Pessoa por-
tadora de deficiencia: aquela incapacitada para a vida
independente e para 0 trabalho, em razao de anomalias ou
les6es irreversiveis de natureza hereditaria, congenita ou ad-
quiridas, que impec;am 0 desempenho das atividades de vida
diana e do trabalho."

Neste tipo de conceito, que difere daquele estabelecido
na LOAS (art. 20 - § 2°), a incapacidade para as atividades
de vida diaria e incluida como urn novo elemento,
condicionando esta a incapacidade para a vida independen-
te. Nesta conceituac;ao, vale ressaltar que a competencia da
pessoa portadora de deficiencia para executar independen-
temente as atividades de vida diaria nao significa necessaria-
mente que apresente condic;6es para a vida independente,
do ponto de vista legal, social e econ6mico.

4 ~A GARANTIA DO CARATER MULTIPROFIS,
SIONAL NA ELABORAc;Ao DO LAUDO DE AVALI,
Ac;Ao E DESCONSIDERADO

Destacamos 0 carater multiprofissional conferido pela
LOAS (art. 20 - § 6° e § 7°) na elaborac;ao do Laudo de Ava-
liac;aopara pessoa portadora de deficiencia, fato este desres-
peitado no Decreto n° 1.744, de 08/12/95, 0 qual cria uma
outra altemativa para que 0 Laudo seja feito no municipio,
evitando custos com transporte e diarias peloINSS: "Art. 14,
§ 1° - Na inexistencia de equipe multiprofissional no munici-
pio 0 beneficiario podera apreseiltar, no minimo, dois parece-
res tecnicos, sendo urn emitido pelo profissional da area medica
e outro por profissional das areas terapeutica ou educacional,
ou ainda Laudo de Avaliac;ao emitido por uma entidade de

reconhecida competencia tecnica".
Esta altemativa de elaborac;ao do Laudo e totalmente

inadequada, pois representa uma visao profissional fragmen-
tada da pessoa portadora de deficiencia, descaracterizando 0

carater de equipe inicialmente colocado pela LOAS e preju-
dicando a formac;ao de consenso tecnico, necessarios para
devida consistencia do Laudo de Avaliac;ao.

Cabe ressaltar que a iniciativa de cada municipio orga-
nizar atraves do Sistema Unico de Saude - SUS, uma equipe
multiprofissional para atender a exigencia do Laudo, ja havia
sido recomendada num documento do proprio Instituto Na-
cional de Seguro Social - INSS, intitulado "Instruc;6es Com-
plementares sobre 0 Beneficio de Prestac;ao Continuada para
os atestantes e emissores de Laudo de Avaliac;ao".

5 ~RETIRADA DE COMPETENCIA DO CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

o art. 14 do Decreto n° 1.744, de 08/12/95, suprimiu 0

ultimo periodo do art. 20 (§ 6°) da LOAS, retirando a prerro-
gativa do Conselho Municipal de Assistencia Social de
credenciar os servic;osespecificos para este fim, ferindo assim
o principio da participac;;aopopular da Constituic;;ao Federal/
1988 conforme expressa 0 art. 204.

6 ~SIM OU NAo PARA A CONCESsAo DO BPC:
ARBiTRIO DA PERiCIA MEDICA DO INSS

Resoluc;;aon° 435, de 18/03/97 - item 5.1.2.4 -" 0 laudo
de avaliac;;aoemitido pelos profissionais elencados nos sub-
itens 5.1.2.1 e 5.1.2.2 exceto os emitidos por tecnicos do INSS,
devera, no processo de habilitac;ao ao beneficio, ser aprecia-
do pela Pericia Medica do INSS, para enquadramento da
deficiencia, conforme previsto na LOAS!Lei n° 8.742/93, art.
20, § 2° e no Decreto n° 1.744/95, art. 2°, inciso II".



A LOAS nao faz nenhuma men<;ao a este tipo de pro-
cedimento, constituindo-se 0 dispositivo legal acima num ins-
trumento antietico, desrespeitando 0 parecer tecnico dos
profissionais envolvidos na elabora<;ao do laudo e outorgan-
do exclusivamente ao profissional da area medica 0 parecer
conclusivo e enquadramento da deficiencia.

A postura etica ja estava assegurada anteriormente na
Resolu<;aon° 324 (de 15/12/95) revogada pela atual Resolu-
<;aon° 435/97, conforme segue: "5.1.2.4 - 0 laudo de avalia-
<;aoemitido pelos profissionais elencados nos subitens 5.1.2.1
e 5.1.2.2 constitui a prova plena da deficiencia, nao podendo
ser objeto de contesta<;ao por parte do 6rgao de execu<;ao".
Salientamos que 0 grupo compos to por pessoas portadoras de
deficiencias e muito heterogeneo, seja pelas areas de mani-
festa<;aoda deficiencia, seja pela complexidade de seus qua-
dros, que variam de leves a profundos. A compreensao
adequada da "performance" da pessoa portadora de deficien-
cia, exige forma<;ao profissional de divers as areas, caracteri-
zando-se fundamentalmente por uma visao multidisciplinar.
Assim, 0 procedimento oficializado na Resolu<;aon° 435/97,
representa um retrocesso na atual concep<;ao sobre a pessoa
portadora de deficiencia, na medida em que coloca 0 enfoque
clinico acima do enfoque s6cio-educacional.

7 - RECURSO DO BPC: REPASSE DO MPAS DI-
RETAMENTE AO INSS

A Medida Provis6ria n° 1.473-34, de 08/08/1997, apre-
senta uma seria arbitrariedade ao disposto no art. 29 da LOAS,
retirando a possibilidade de controle social sobre a execu<;ao
do BPC, na medida em que 0 recurso destinado ao mesmo
nao sera repassado ao Fundo Nacional de Assistencia Social-
FNAS, cuja orienta<;ao e controle cabe ao Conselho Nacio-
nal de Assistencia Social. A Medida Provis6ria n° 1.473-34

cria um paragrafo unico para 0 art. 29 da LOAS, conforme
segue:

"Paragrafo unico: Os recursos de responsabilidade da
Uniao destinados ao financiamento dos beneficios de presta-
<;aocontinuada, previstos no art. 20 poderao ser repass ados
pelo MPAS, diretamente ao INSS, 6rgao responsavel pela sua

- - "execu<;ao e manuten<;ao.
A cria<;aodeste dispositivo contraria 0novo modelo trazi-

do pela Constitui<;ao Federal de 1988, no trato das politicas
socia is publicas, sintetizado no art. 204, Inciso II: "participa-
<;aoda popula<;ao, por meio de organiza<;6esrepresentativas,
na formula<;ao das politic as e no controle das a<;6esem todos

'" ."os mvelS .
A seguir, quadro comparativo das principais altera<;6es

legais:

Quadro 1
Demonstrativo das Altera<;;6es Legais Ocorridas no BPC,

a Partir do Decreto N° L 744, de 08/12/95.

N~l
Preccito Legal Alterado .

Exigencia do 'benejicilirio idoso comprovar ainexisti!Jicidde atiVidader~. ~\

LOAS

Ar!. 20 - 0 beneficio de prestayao continuada e a garahtia de I (urn) "alilrio
minirnomensal a pess?a port~dora dedeficiencia eao,ldosoCgm en~~~...~os
ou mais, e que comprovem ntl0 possuir meios de prover· apropri'/Jutenriio e
lIem de te-fa provida por sua/ammo.

Decreto n' 1.744 (08/12/95)

Ar!. 56:'" Para fazer j lIs~o~aJMiom iri imo
provar que:
1- Possui setenta anos de idadeou mais;
II -Nll0 exerce aiividade



Resohi~a(J/INSS n' 324 (15/12/95)

5.13 - lnexistencia de atividade remunerada composiyao do grupo e renda
familiar. '

Resolu~ao/INSS n' 435 (J 8/03197)

5.1.3 -Illexistencia de atividade remullera{l~, composiya~ do grupo e renda
familiar.

Art. 20 § 2° - Para efeito de concessao deste beneficia, a portadora de
deficiencia.6 aquela i~lcapacitada para a vidain1ependente ejJara 0 traballzo.

{)ecrelon' .1~744(08/~¢195)

Art. 2° - Para fins deste regulamenlo considera-se:
II - Pessoa Portadora de Deficiencia:aquela incapacilada para a vida independente
e para 0 trabalho em razao de anomalias ou lesoes irreversiveisde natureza
hereditaria, congenitas ou adquiridas, que imper,:am 0 desempenlzo das atividades
da vida dilirias e do trabalho.

Ordem de SCI'vi~o/INSS n' 562 (04/04/97)

3. Das condiyoes para a concessao
r - .
IJ - .
JU - Nlioe.xercer atividade reJnllii,¢tada;'
IV -.
V-

Resolu~il.o/lNSS n° 324 (15/12/95)

portador~dede fic iencia: aq uela inCap~c itadap~r~av Ida
independente e para 0 trabalho, em razao de anomalias ou Lesoes irreversive.l de
nalllreza hereditaria, congenitas ou adquiridas, que imper,:amo desempenlzo daS
atividades da vida dilirias e do trabalho.

Preceilo Legal Allel'ado

o valor do Bl'Ccol~c(~di<10
um segztlllio benefici().

3.2 - Pessoa portadora de deficiencia: aquela incapacitada para a vida
ii1depel]d~nte e parao trab~lho, em;~ao d~ an9p;<ilias ou .Ies?:s irreversi~Ti~ d
natureza hereditaria, cOligenitas ouasJquiridas, qUi!imper;alllo{lesempenll(l(!
atividlules da vida ditiriase do trabalho. . . . .' .. •.

1.2 - Considera-se pes so a portadora de deficiencia: aquela incapacitada para a
vida independente e para 0 lrabalho, em razao de anomalias ou lesoes irreversiveis
de natureza beredilaria, congenitas ou adquiridas, que imper;am 0 desempenllO

. das atividades da vida ditirias e do trabalbo.
Art. 19- 0 Beneficio de PrestayaoSontinuad~. sera devido a mai.s deum membra
da mesma famil ia enquanto foratendid9 0 di~posto no inciso III do art. 2° deste
regulamento, passando 0 valor do benej{cio a compor a relldafatniliar, para
concesslio de umsegulldo bellej{cio.

Resolll~il.o/lNSS n° 324 (15/12/95)

Niio faz menyao a respeito.

Art. 20 § 6° ~ A deficiencia sen\ c0111provada atraves deavalhiyao e de laudo
expedido por serviyo Gl.Ieconte conii!.quipe multiprojissioflUi1~~lstima Untco
de Smide -SUS ou dolnstituto Nacional do seguroSociai..:.i!!lSS, credulciado
para essefilll pelo Consellto Municipal de Assistencia Sociai.
Art. 20 § 7° - Na Itipotese de nlio existirem servir,:oscrtidendados no mllnicip~o
de residencia do heneficilirio,fica assegurado ()seli encaminhamento ao
municipio mais proximo que contar com tal estrutitra.

Ordem deSel·vi~o/INSS n° 562 (04/04/97)

6.2.1 -,.Nfste caso, 0 valor do beneficio recebido pelos membros comp6e a renda
do grupo {amiliar.

Va inexistencia
podeni apresentar,



ResolU:~ao/INSS n' 324 (15/12/95)

5. l.3 - InexistblCia de atividade remuilerada, composiyao do grupo e renda
familiar.

Art. 20 § 2° - Para efeito de concessao deste b>eneficio,a pessoa portadora de
deficielwia e aqllela i/lcapacitadapura a vidaindependente e para 0 trabalho .

.Res()liill~O/INSS n'435 (18/03/97) ..

5. l.3 -//lexistencia de atividade remunerada, composiyao do grupo e renda
familiar.

Il'ecreto n"1;744 (08112/95)

Art. 2° - Para fins deste reglllamento considera-se:
IT- Pessoa Portadora de Deficiencia: aqllela incapacitada para a vida independente
e para 0 trabalho em razao de anomalias ou lesoes irreversiveis de natureza
hereditaria, congenitas ou adqlliridas, que impefam 0 desempe/lho das atividades
da vida diarias e do trabalho.3. Das condiyoes para a concessao

1-
JJ - ,
llf - Nlio exerceratividade remuizerada;
IV -.
V- .

Resoluyl\o/INSS II'324(15/12/95)

3. 11-~~~koa portadora de d~fici~:~~ia:aquelai~bapacita avida
independente e para 0 trabalho, em razao de anomalias ou lesoes irreversiveis de
natureza hereditaria, congenitas ou adquiridas,que impefamo desempenllO das
atividades da vida didrias e do trabalho.

Preccito Legal AltCl"ado

o valor do BPC concedido pa~{IJ/!CeInP
um segundo beneficio. ... .

3.2 - Pessoa portadora de deticiencia: aquela incapacitada para a vida
il1depeng.~ntee par~ otrabalh?,.:n~~Faode a3gmalias ou l~~oes irrev:rSi~eis de
natllfeiahereditaria, congel1itas ou adquiridas, que impe9liblodesem/je41zhilas
atividades da vitia didrias e do trabalho.· . . ..

1.2 - Considera-se pessoa portadora de deficiencia: aquela incapacitada para a
vida independente e para 0 trabalho, em razao de anomalias ou lesoes irreversiveis
denatllreza hereditaria, congenitas ou adquiridas, que impefam 0 desempenllO
das atividades da vida diarias e do trabalho:Art. 19 - 0 Beneficio de Prestm;ao Continllada sera devid6 a mais de um membra

darpesma familia enquanto for ate11dido0 di~postono (nciso In do art. 2° deste
regulamento, passaiulo 0 valor dObeneficio a compor Ii rendafamillar, para
concesstlo de 11msegundo beneficio.

Preceito Legal Alterado

DescollSideraf(io do carliter multiprojissional na elabora9lio do Laudo de Avalia9lio

Art. 20 §.po _ A deficiencia sera comprovada atrav6s dea~aliayao e~~;;I~udO
expedido par serviyo que conte c'omeqllipe multiprojissiotjal do Siste'1p UniCo
de Stllide -SUS ou do Instiluto Nacional doSeguro Social-LNSS, cre(ienciado
para essejim pelo ConseLfIOMunicipal de Assistencia Social.
Art. 20 § 7° - Na Ilipotese de nlio existirem servifos credendados no municip~o
de residencill do hellejiciririo,jica assegllrado 0 sell encamillhamento ao
municipio mais proximo que contar com tal estrutura.

Ordemde Se.·villo/lNSS n' 562 (04/04/97)

6.2.1 ..,.Neste caso, 0 JIll/ordo beneficio recebido pelos membros compiJe a rellda
do grupo {amiliar.

Art. I -Naine~is!encia deeqiIjpe mult
beneficiario poderaapresentar;no miniJi1o, ~ois



;;;edica e outrai'bor pi6fisSi6~iu das
areas ter'ap,~utica ou educacional, ou ainda laudo de' avalia9ao emitido por
uma entidade de reconhecida competencia tecnica ..

"Re.~glu~ilQ/J~SS n" 324 (151l~?95)

5.1.2.2 - Na inexist~ncia de equipe mUllti!lrojisslional no muniCipio, 0 beneficiario
podefli apresentar, no minimo, dois laudos tlcnicos, sendo um emitido por
profissional da area medica e outro por profissional das.areas terap~utica ou
.educaciol}al, Oll ainda entidac!e. de. reg:,nbecic!a.c{)mpct~hcia> tecnic£.

;:(>+, ..·Ydk\ :-' :~~::':;A:-:):': ',-' :"~Lt·): '"., ,;;t'}:.", .//:;'

5.1.2.2 - Na inexistencia de equipe lllultiprofissJonal no muniCipio, 0 requerente
podera apresentar, no min.imo,dQis laudo~ tecaicos, se~do um emj(ido po~
profissional da area medica e outro p~~profissiotial das'+areas.'teiapeutica 'Oll
educacional, ou ainda por entidade de reconhecida competehcia tecnica.

Ordem de Servi~o/INSS n" 562 (04/04/97)

4.2.2 - ~a inexi~!encia~~~ ui m.ul~iprofissional n? I!JU1~~lpio, 0 requerellte
po'dera apresentar, no mlnil'n . oisJpareceres tecflicos, 'sendo um emitido
por profissional da area medicae outro por profissionai das areas terapeutica
Oll educacional, ou ainda por entidade'de reconhecidacompetencia tecnica.

Art. 20 § 6° - A .deficiencia sera.comprovada atraves de avali 0 e delaudo
expedido por servi<;o que conte com equipemultiprofissional doSistemaUnicode
Saude - SUS ou do Instituto Nacional doSeguro Social- SS, credenciado para
e{{~fimpelo COllselhoMUlli~iJ?JI.l.(I'f .

Ordem de S~rvi~?/INSSn" 562(04i04/97)

Nao faz men<;ao a respeito.

Nao faz men<;ao a respeito.

Decreto n' 1.744 (08/12/95)

Nao faz'me'i\9ao a respeito

Resolu~ao/INSS II" 324 (15/12/95)

5.1.2.4 - Olaudo de avalia9ao emitido pelos pro;fissionais elellcados nos
subitens 5 1.2.1e 5.1.2.2 constitui a prova plenada~eficie,,~ia, lIijO
(Jodeiulo ser objeto de contesta9iio por parte do orgliode exec1l9lio.

Resolu~ao/INSS n" 435 (18/03/97)

5.1.4 - 0 laudo de avalia9ao emitido pe10s profissionais elencados n9s
subitens 5. 1,2.1 e5:1 ..2.2;i~y)(ceto oS ell1\tidos por iecnicos90s~SS~J;~everti,
no processo de lzabilita9lio 00 beneffcio, ser apreciado pela;1!.erfciaMedica
do INSS, para enqlladramento da deficiencia; conforme previsto na Lei n°
8.742/93, £it. 20, § 2" e no Decreto n" 1.744/95, art. 2', Inciso n.

Ordcl1) de §~ryi~o(IN§S il;?62 (04/04/97)

4.2.4 - 0 l~lIdo de avalia91l0 emitido pelos profissionaiselencados 'nos subitens
4.2.1 e 4.2.2, exceto os emitidos por tecnicos do INSS, devera, no processo de
habilita9lio ao beneficio, ser apreciado pela Perfcia.Medicado INSS, para
ellquHdramellto da deficiellcia, conforme previ~}g?a Le:i.l1° 8]42/93,.~. 20,

2' e 110Decreto n' 1.744/9.5, art. 2'; n, selldo dispehsada a pr~eH9a do l<;fluerente.
Em caso de duvida oupareceres divergentes 0 Peri to poderaCimvoca-lo.

Constitl.ii~ao Fedenil de 05/1()/1988

Art. 204 - .
1. .
n. p~rticip~<;llod.a popul~91l0, por ll1eiOj~:e. 0
formula91lo1c!1\spoliticas eriocol1trole dj~~ a9

. LOAS



gnrfo
mento dos de continuada,·previstos no art. ser re-
passados pelo da Previdehcia e AssistenciaSocial diretamente ao"lNSS
orgao responsavel pela sua execuy1ioe manljtenyao. .

rios que ja compunham a lei. E, neste sentido, relacionamos
o que, referente ao BPC da Lei n° 8.742, de 07/12/93 - LOAS,
entendemos restritivo:

.0 criterio de idade para concessao ao idoso - e sabido
nos meios academicos que a populac.;ao brasileira tem
longevidade media de 65 anos. Ora, se considerarmos este
dado, vemos que a acessibilidade do idoso ao BPC e bastante
reduzida;

•0 criterio da renda e formas da comprovac.;ao- a renda
familiar "per capita" de 1/4 de salario minima como condic.;aoa
concessao do BPC ao idoso e a pessoa portadora de deficien-
cia reflete situac.;aode miserabilidade do cidadao brasileiro.

Por outro lado, em pesquisa realizada pelo INSS em 1996
evidenciou-se uma demanda reprimida volumosa pelo crite-
rio da renda. E, conforme dados dessa mesma pesquisa, te-
mos 0 segmento das pessoas portadoras de deficiencia como
maior contingente.

Essa populac.;ao esta ao desamparo e sem condic.;6esde
acessar ao mercado de trabalho face a propria condic.;aoe ida-
de, exigindo atenc.;aoespecial das pollticas sociais.

A comprovac.;aoda renda, por outro lado, nao deve ferir
aos preceitos da LOAS, expresso no art. 4°, paragrafo 3°. Este
art. e completamente desrespeitado na Resoluc.;aon° 435, de
18/03/97 e Ordem de Servic.;on° 562.

Diante da analise feita, entendemos necessarias medidas
de ordem administrativa, tecnica, polltica e legal, no sentido de
garantir os direitos ja adquiridos pelos idosos e pessoas portado-
ras de deficiencia cujas familias nao conseguem mante-Ios.

Sao eles:

social ~erao aJtpmaticaniehJe repassadbsaoFundoNaciohaJ de Assistencia
Social - FNAS,<a medida que se torem realizando~sreceitas. .

Medjd!lProvis6ria n° 1.473-34, de 08/08/97

Nao bastasse as restric.;6esao BPC ja relacionadas, 0 go-
verno federal, editou a Medida Provisoria n° 1473-34, de 08/
08/97que contem alterac.;6esoutras, relativas aos criterios de
concessao e operacionalizac.;ao do beneficio em pauta, a se-
rem introduzidas atraves do dispositivo da Medida Proviso-
ria, atribuindo a necessidade de tais medidas a existencia de
"f d " 'T. . drau es em processos. lalS mu anc.;assaGrelativas:

• ao conceito de familia - passa a adotar 0 conceito ex-
presso no art. 16 da Lei n° 8.213, de 24-07 -91, condicionando
a coabitac.;ao.

• Condiciona 0 requerimento do beneficio ao cumpri-
mento de todas as exigencias para concessao, diferentemen-
te do disposto no Decreto n° 1.744, de 08/12/95, que permitia
a entrada do pedido com complementac.;ao posterior da do-
cumentac.;ao.

• Estabelece a revisao do BPC para inicio de setembro de
1997, quando estava prevista no art. 21 da LOAS para ser
feita a cada 2 (dois) anos, isto e, a primeira revisao deveria
ocorrer em 1998.

• Repassara os recurs os da Uniao para financiamento do
BPC diretamente ao INSS, desvinculando-os do FNAS, des-
respeitando os preceitos da LOAS e dificultando 0 controle
social sobre tais recursos (ja referido no item 7).

As alterac.;6eselencadas restringem significativamente 0

acesso ao beneficio, 0 qual ja era restritivo em face dos crite- .

DE ORDEM LEGAL:
• rejeic.;aoe/ou nao-reedic.;ao do Ministerio Publico - MP

n° 1473-34, de 08/08/97;



• revogac,;aoda Resoluc,;aodo INSS n° 435, de 18 de mar-
c,;ode 1997;

• revogac,;aoda Ordem de Servic,;on° 562, de 04 de abril
de 1997;

• reedic,;aoda Resoluc,;aodo INSS n° 324, de 15/12/95 re-
vendo e eliminando as incompatibilidades existentes com a
LOAS (Lei n° 8.742, de 07/12/93);

·revisao do Decreto n° 1.744, de 08/12/95, eliminando
as incompatibilidades existentes com a LOAS (Lei n° 8.742,
de 07/12/93);

• regulamentac,;ao da Lei n° 8.742, de 07/12/93 em sua
totalidade para que as entidades envolvidas assumam suas
atribuic,;oes;

• edic,;aode Resoluc,;aodo MS/SUS, dispondo sobre emis-
saGde laudos de avaliac,;ao,segundo disposto na LOAS (Lei
n° 8.742, de 07/12/93).

DE ORDEM POLlTICO-ADMINISTRATIVA:
• articulac,;aocom os 6rgaos envolvidos na operacionali-

zac,;aodo BPC, para adoc,;aode medidas e ac,;oesque garantam
o cumprimento da LOAS (Lei n° 8.742, de 07/12/1993), con-
forme disposto em seu texto;

• orientac,;ao, por parte do Conselho Estadual de Assis-
tencia Social - CEAS ao Conselho Municipal de Assistencia
Social - CMAS, quanto a formac,;ao de equipe inter-
institucional em cada municipio, objetivando operacionali-
zac,;aodo BPC segundo preconiza a LOAS (Lei n° 8.742, de
07/12/93).

DE ORDEM TECNICA:
• amp liar a divulgac,;aona mfdia dos criterios de conces-

ao do beneficio, conforme disposto na LOAS;
• revisao, pelo INSS, de modelos de laudos de avaliac,;ao,

considerando orientac,;aoe sugestoes de 6rgaos de defesa dos
segmentos usuarios da Assistencia Social, em especial aqueles
que constituem publico alvo do BPC;

• orientac,;ao dos CEAS aos CMAS para que estes con-
duzam nos seus municipios ac,;aoarticuladora, junto as insti-
tuic,;oes e profissionais envolvidos na execuc,;ao do BPC,
segundo propos to na LOAS.

ENCAMINHAMENTOS:
Para garantir que as ponderac,;oes e sugestoes feitas te-

nham eco e sejam consideradas, propomos os seguintes enca-
minhamentos:

• enviar documento basico do CEAS/SC sobre 0 BPC
a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB e INCCOR so'
licitando analise juridica;

• convocar 0 Ministerio Publico e INCCOR, solici,
tando apoio a causa e medida legal em defesa da lei;

• enviar documento basico aos CMAS/SC para cien,
cia, solicitando apoio dos mesmos em defesa dos direitos
sociais e da LOAS;

• enviar documento basico ao CNAS solicitando apoio
ao mesmo e posicionamento junto ao MPAS defendendo
a LOAS;

• enviar documento basico aos CEAS's solicitando
apoio ao documento em defesa da LOAS;

• enviar documento basico ao Ministerio da Previden,
cia e Assistencia Social da Secretaria de Assistencia Soci,
al ' MPAS/SAS expondo posis;.ao do CEAS/SC e
apresentando sugestoes a respeito;

• enviar documento basico aos segmentos de usuarios
da Assistencia Social, especialmente aqueles afetos ao BPC,
solicitando apoio e mobilizas;.ao em defesa da LOAS e dos
direitos sociais;



• enviar a comissao de Divulga~ao do CEAS/SC 0 do,
cumento basico, propondo veicula~ao da materia nos mei,
os de comunica~ao, em defesa da LOAS;

• enviar 0 documento M.sico a Frente Parlamentar
Suprapartidaria da Assembleia Legislativa de SC, solici,
tando apoio ao mesmo, em defesa da LOAS e dos direitos
sociais;

• enviar 0 documento basico a Frente Parlamentar de
Defesa das Politicas Publicas, solicitando apoio, em defe,
sa da LOAS e dos direitos sociais;

• enviar 0 documento basico ao Conselho Regional de
Servi~o Social 12" Regiao Santa Catarina, CRESS/SC,
solicitando divulga~ao do mesmo, em defesa da LOAS e
dos direitos sociais;

• enviar 0 documento basico ao Conselho Federal de
Servi~o Social, CFESS, solicitando apoio, em defesa da
LOAS e dos direitos sociais, propondo mobi1iza~ao do con,
junto CFESS/CRESS nesse sentido.

•Conselho Estadual de Assistencia Social de
Santa Catarina
Presidente: BERNADETEMOREIRADASILVA

•Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina
Presidente: EDIMOTAOLIVEIRA

•Conselho Regional de Servi~o Social, 12a Regiao
Presidente: EDIMOTAOLIVEIRA

•Funda~ao Catarinense de Educa~ao Especial
Superintendente Geral: ALICEKUERTEN

•Federa~ao Estadual das APAES
Presidente: LUIZALBERTODASILVA

• Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
e da Familia
Secretario: ENIOEMILIOSCHNEIDER

Em dezembro de 1997,0 Presidente da Republica pro,
poe Medida Provis6ria de n° 1.599, reeditada em 11 de de,
zembro em sua 39" versao, reduzindo a idade de concessao do
BPC para sessenta e sete anos, conforme previsto na LOAS.
Mantem, por outro lado, todos os demais aspectos excludentes
contidos na Medida Provis6ria n° 1.473 - 34, de 08 de agosto
de 1997.

Em 30 de novembro de 1998,0 Congresso Nacional, atra-
ves de seu Presidente, 0 Senador Antonio Carlos Magalhaes,
aprova a Lei n° 9.720, cujo texto repete a Medida Provis6ria
n° 1.599 - 34, nos apectos referentes ao BPC.

• Secretaria de Estado da Saude
Secretario: DR. CARLOSC. DORNELLESSCHOELER

•Associa~ao Catarinense para Integra~ao do Cego
Presidente: ADILSONVENTURA

•Associa~ao Nacional de Gerontologia - Ang
- Delegacia de Santa Catarina
Delegada: MARILIACELINAFELICIAFRAGOSO

• Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
- Sbgg - Se~ao de Santa Catarina
Presidente: SERGIOEDUARDOPARUCKER
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HELlO ABREU FILHO*

GEORGE RICHARD DAUX **

SIMONE VIEGAS***

m breve relata sabre as atua<;oes do cotidiano do
Conselho Estadual de Assistencia Social de Santa
Catarina foi preparado pela presidencia ao final do

primeiro ana de gestao do Conselho (1996/1997), com a ob~
jetivo de resgatar as principais ocorrencias que marcaram a
trajet6ria do CEAS.

Naquele documento foi colocado a testemunho dos es~
for<;osque fizeram Governo e sociedade civil, na organiza<;ao
do Conselho Estadual e na forma<;aoe capacita<;ao dos Con~
selheiros. Os obstaculos foram varios, mas podem ser
aglutinados em dais fatores:

a) falta de clareza dos papeis dos diferentes atores sociais; e
b) falta de experiencia e entendimento do que seja par~

ticipa<;aopopular nas delibera<;oes das politicas publicas.
Dificuldades semelhantes tambem foram enfrentadas

pelos Conselhos Municipais, conforme identificou-se em tres
reunioes realizadas em sede de Associa<;oes de Munidpios
(1996) as quais envolveram 4S munidpios, quais sejam:

a) acessibilidade aos recursos do Fundo Estadual!Fede~
ral e a operacionaliza<;ao do Plano Municipal;

* Advogado. Sanitarista. Presidente da Comissao da Assistencia Social da OAB-SC.
** Advogado. Prof. de Direito Administrativo da UFSC. Membro da Comissao daAssistencia
Social da OAB/SC.
*** Advogada. Re/Jresentante da OAB/SC no Conselho Estadual de Assistencia Social.



b) clareza do papel do Conselho, dos Conselheiros e do
Comando Municipal da Assistencia;

c) envolvimento do Prefeito Municipal e das entidades
representativas da area.

Dentre os fatores que levaram a esta situa<;ao encon-
tram-se:

1) a indisponibilidade de informa<;6es;
2) a ausencia de treinamento dos Conselhos recem-cri-

ados;
3) a falta de envolvimento de todos os Conselheiros do

Munidpio BOStreinamentos realizados;
4) a ausencia de membros que tenham efetivamente

participado em outros Conselhos mais antigos, como 0 Con-
selho Municipal dos Direitos da Crian<;a e do Adolescente.

Ao avaliarem estas dificuldades, alguns Munidpios su-
geriram como estrategia de supera<;ao a realiza<;aode treina-
mento espedfico para munidpios-polo, envolvendo todos os
Conselheiros e os membros do Forum Municipal, visando a
forma<;ao de um nucleo irradiador do conhecimento, que
centralizasse as reflex6es sobre a LOAS.

Com base neste diagnostico, a representa<;ao da Associ-
a<;ao Kardequiana de Obras Sociais buscou provocar no
CEAS/SC a constitui<;ao de um grupo de estudos sobre a Lei
Orgfmica. Nesse sentido, foi apresentado aos Conselheiros
do CEAS a necessidade de regulamenta<;ao de alguns dos
artigos da LOAS, dentre os quais destacam-se: art. 1°; 6°; 7°;
8°; 9°; 12, incisos II e III; 13, incisos I, II, 1\1, V; 22 e § 1° e 2°.
Alguns deveriam ser de iniciativa do CEAS/SC, outros do
CNAS, 0 que foi objeto de expediente remetido a estas insti-
tui<;6esainda no ana de 1996. Mais adiante com a colabora-
<;aodos advogados Simone Viegas e George Richard Daux,
efetuou-se uma analise de cada dispositivo legal ou conjunto
de artigos pretendendo demonstrar esta imperiosa necessida-

Disp6e sobre a organiza<;aoda Assistencia Social e
da outras providencias.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA, fa<;osaber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei: LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

CAPITULO I
Das Defini<;6ese dos Objetivos

Art. 1° - A assistencia social, direito do cidadao e
dever do Estado, e Politica de Seguridade Social nao-
contributiva, que prove os minimos sociais, realizada atra-
yeS de um conjunto integrado de a<;6esde iniciativa
publica e da sociedade, para garantir 0 atendimento as
necessidades basicas.

Art. 2° - A assistencia social tem por objetivos:
I - a prote<;ao a familia, a maternidade, a infancia, a

adolescencia e a velhice;
II - 0 amparo as crian<;ase adolescentes carentes;
III - a promo<;ao da integra<;ao ao mercado de tra-

balho;
IV - a habilita<;ao e reabilita<;ao das pessoas porta-

doras de deficiencia e a promo<;ao de sua integra<;ao a
vida comunitaria;

V - a garantia de 1 (um) salario minimo de benefi-
cio mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso
que comprovem nao possuir meios de prover a propria
manuten<;ao ou de te-la provida por sua familia.



Paragrafo linico. A assistencia social realiza-se de
forma integrada as politicas setoriais, visando ao
enfrentamento da pobreza, a garantia dos minimos soci-
ais, ao provimento de condi<;6es para atender contin-
gencias sociais e a universaliza<;ao dos direitos sociais.

Art. 30
- Consideram-se entidades e organiza<;6es

de assistencia social aquelas que prestam, sem fins lucra-
tivos, atendimento e assessoramento aos beneficiarios
abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defe-
sa e garantia de seus direitos. "

componentes podem ser identificados como aqueles que vi-
sam a garantir dignidade a toda pessoa humana, a qual deve
ser percebida na sua integralidade, abrangendo os aspectos
fisico, moral, mental, espiritual e social.

o provimento dos minimos sociais, pelo que se infere,
busca al<;ara pessoa em estado de carencia (material e espiri-
tual) a condi<;aode cidadao, num processo de inclusao social.
E isto que infarmam os objetivos da assistencia social os quais
visam a prote~ao a familia e a infanciaj 0 amparo as crian<;as
carenteSj a promo~ao da integra<;ao no mere ado de trabalho;
a habilit~ao e reabilita~aoda'spessoas partadoras de deficien-
cia e a promo~ao de sua integra<;ao na vida comunitariaj e a
garantia de um salario minimo de beneficio mensal a pessoa
partadora de deficiencia e ao idoso que comprovem nao pos-
suir meios de prover a propria manuten<;ao ou de te-Ia provi-
da por sua familia. A diferen<;a entre prote~ao e amparo,
entendemos, esta no fato de que a prote~ao, em materia de
assistencia social, por exemplo, abrange todos os segmentos
que estao com seu direito violado ou amea<;ado e que par
isso, nao tem provida as condi<;6es minimas de sobreviven-
cia. Ja 0 amparo tem um carMer espedfico, destina-se aqueles
em situa<;ao de carencia material.

o compromisso da LOAS para com 0 provimento das
necessidades bdsicas daqueles que comp6em sua clientela (usu-
arios) , e no sentido de que a polltica de assistencia social nao
possui responsabilidade exclusiva para com 0 usuario, tanto
que estabelece a parceria com as demais pollticas setoriais,
como a saude, educa<;ao, alimenta<;ao, trabalho, entre ou-
tras. Assim, 0 campo da assistencia social nao deve buscar
uma especificidade que a diferencie das demais pollticas pu-
blicas e the garanta um espa<;oexclusivo de atua<;ao,mas deve
buscar 0 exerdcio de a<;6esde atendimentos assistenciais
permeando todas as pollticas setoriais.

A assistencia social comp6e com 0 setar Saude e Previ-
dencia Social 0 tripe da Seguridade Social. Embora ambas,
assistencia sociale previdencia, atuem na prote<;ao aos seg-
mentos desamparados e sac financiadas pelas contribui<;6es

,sociaisprevistas no art. 195 da Constitui<;ao Federal- CF, a
previdencia s6 atende aos que contribuem para 0 sistema (art.
201, § 10,Constitui<;ao Federal, 1988) e a assistencia aqueles
que dela necessitem, independentemente de contribui<;ao
(art. 203, Constitui<;ao Federal, 1988).

A Lei n° 8.742, de 1993, introduziu mudan<;asprofundas
,no campo das pollticas pliblicas ao incluir a assistencia social
como um dos direitos sociais a serem assegurados a todos os
brasileiros, tais como 0 direito a vida e a saude, a educa<;ao, a
liberdade, ao respeito e dignidade, a cultura, a profissionali-
za<;ao,entre tantos outros garantidos no art. 50 da Constitui-
<;aoFederal.

A assistencia social passa a ser um direito exigive1 do
Poder Publico porque e direito do cidadao e e um dever do
Estado garantir os minimos sociais a todas as pessoas que
nao tem providas as suas necessidades basicas. 0 entendi-
mento do que seja minimos sociais no campo dos direitos
sociais ainda nao esta claramente definido, mas par certo seus



E esta integra<;ao, a longo prazo, que possibilitara a re-
du~ao do campo da assistencia social em razao da inclusao da
assistencia no campo das demais polfticas publicas. 0 cami-
nho proposto pela LOAS e 0 da "preven~ao social" e nao 0 da
consolida~ao de uma polftica setorizada de assistencia social.
Ou melhor, e uma caminhada no sentido da inclusao social e
nao para a delimita~ao de um campo de exclusao social.

A exigencia da parceria dos demais setares pretende ga-
rantir aos exclufdos a condi~ao de cidadaos, ja que sac estes
setores e nao 0 da assistencia que lhes exp6em aos efeitos da
marginaliza~ao social pela inexistencia ou insuficiencia das
polfticas sociais basicas. E por isso que a assistencia social visa:

1) ao enf~entamento da pobreza;
2) a garantia dos mfnimos sociais;
3) ao provimento de condi~6es de atender as contingen-

cias; e
4) a universaliza~ao dos direitos sociais; 0 que deve ocar-

rer atraves de um conjunto integrado de a~6es de iniciativa
publica e de entidades e organiza~6es de assistencia social.

mia e ao seu direito a beneffcios e servi~os de qualidade,
bem como a convivencia familiar e comunitaria, vedan-
do-se qualquer comprova~ao vexat6ria de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimen-
to, sem discrimina~ao de qualquer natureza, garantin-
do-se equivalencia as popula~6es urbanas e rurais;

V - divulga~ao ampla dos beneffcios, servi~os, pro-
gramas e projetos assistenciais, bem como dos recurs os
oferecidos pelo Poder Publico e dos criterios para sua

- "concessao.

"CAPITULO II
Dos Prindpios e das Diretrizes
SE<;Ao I
Dos Prindpios

A assistencia soCialpretende servir de referencia ao se-
tor economico na defini<;aodas polfticas economico-sociais,
condicionando-as ao atendimento e a garantia das necessi-
dades basicas para toda popula~ao. E esta tambem a pre ten-
sac da universaliza~ao dos direitos sociais, acessar a todas as
pessoas nfveis desej ados de satisfa~ao de suas necessidades de
saude, educa~ao, trabalho, (...).

Os programas de atendimento mantidos pela assistencia
social devem objetivar a inclusao do exclufdo no campo da
aten~ao das demais polfticas setoriais (publicas), daf par que,
a assistencia social deve priarizar as a<;6esprogramaticas de
assistencia na area da saude, da educa~ao, do trabalho, pre-
venindo e agindo sobre 0 processo de exclusao sociaL

A a~ao da assistencia social, enquanto poHtica, se dara de
forma integrada as demais visando a possibilitar as pessoas:

1) trabalho;
2) renda;
3) salario;
4) condi<;6es de vida; entre outros.
A estes prindpios da supremacia do social sobre 0 eco-

nomico e da universaliza~ao dos direitos sociais, se agregam
outros como 0 do respeito a dignidade do cidadao, 0 direito a

Art. 4° - A assistencia social rege -se pelos seguintes
prindpios:

I-supremacia do atendimento as necessidades so-
ciais sobre as exigencias de rentabilidade economica;

II-universaliza~ao dos direitos sociais, a fim de tar-
nar 0 destinatario da a~ao assistencial alcan~avel pelas
demais polfticas publicas;

III -respeito a dignidade do cidadao, a sua autono-



beneffcios e servi~os de qualidade, 0 direito a convivencia
comunitaria e familiar, a proibi~ao da institui~ao de compro~
va~6es vexat6rias de necessidades basicas a serem satisfeitas.
Ao direito a dignidade se associam 0 direito a liberdade e ao
respeito, todos garantidos pela Constitui~ao Federal. 0 direi~
to a convivencia familiar passa a ser um direito da infanto~
adolescencia e do idoso, que se veem ao abandono porque
falhou a familia, a sociedade e 0 Estado. Alias, muitas vezes a
familia se ve impossibilitada de dar continuidade ao atendi~
mento a crian~a ou ao idoso devido as omiss6es do Poder
Publico.

De outra parte, busca a LOAS garantir igualdade de tra~
tamento no acesso ao direito a assistencia social, garantindo
equivalencia as popula~6es urbanas e rurais, estas ultimas ate
entao dificilmente alcan~aveis pelas demais politic as publi~
cas. Excepcionalmente, contudo, por vontade constitucio~
nal, os interesses da crian~a se sobrep6em a qualquer outro,
pelo que se percebe da legisla~ao estatutaria e pelo respeito a
condi~ao peculiar cia crian~a como pessoa em desenvolvi~
mento.

Finalmente, 0 principio da transparencia na administra~
~ao da coisa publica tambem se tornou um dos principios
basilares da LOAS, que passa a exigir a divulgat;ao dos benefi~
cios, servi~os, programas e projetos assistenciais direcionados
aos excluidos, bem como a divulgat;ao dos recursos oferecidos
pelo Poder Publico e os criterios estabelecidos para concessao
destes beneficios e servi~os. Estes criterios devem ser defini~
dos pelos Conselhos de Assistencia Social.

base as seguintes diretrizes:
I - descentraliza~ao politico~administrativa para os

Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios, e comando
unico das a~6es em cada esfera de governo;

II ~participa~ao da popula~ao, por meio de organi~
za~6es representativas, na formula~ao das politicas e no
controle das a~6es em todos os niveis;

III ~primazia da responsabilidade do Estado na con-
d~~ao da politica de assistencia social em cad a esfera de

"governo.

As diretrizes da LOAS estao enumeradas no art. 50, quais
sejam, a descentraliza~ao politico~administrativa; 0 coman~
do unico das a~6es em cada esfera de governo; a participa~ao
da popula~aoj e a responsabilidade da Uniao, do Estado e do
Municipio na condu~ao da politic a de assistencia social em
sua esfera de governo. Na realidade estas diretrizes podem ser
sintetizadas em:

•municipaliza~aoj
• descentraliza~ao; e

.. • participa~ao social.

"sEC;Ao II
Das Diretrizes

A politica de atendimento esta calcada na atua~ao do
Municipio, que passou a assumir, a partir da Constitui~ao Fe~
deral, a condi~ao de pessoa autonoma , com status de ente
federativo esujeito de direitos em estado de maioridade pu~
blica. 0 municipio nao s6 legisla sobre assuntos de interesse
local como tambem, na area das politic as publicas, assume
todas as decis6es protetivas ou preventivas de defesa dos di~
reitos sociais.

A LOAS, portanto, prop6e a municipaliza~ao ao permi-
tir que determinadas decis6es politic as e a execu~ao de de-
terminados servi~os possam ser tomadas dentro do municipio,



sem excluir a coopera~ao do Estado, da Uniao e de entidades
nao-govemamentais. A descentraliza~ao, concomitantemen-
te, esta prevista e tem por fun~ao transferir poderes, atribui-
~6es e competencias da Uniao que as detem, para os Estados
e Munidpios, que por for~a deste ate outorgante, passarao a
exercer essas competencias. Percebe-se assim, a inten~ao da
LOAS em oportunizar ao munidpio 0 direcionamento da a~ao
de atendimento aos reais reclamos sociais, que at~ entao eram
identificados pelo poder central e em gabinetes palacianos.

A municipaliza~ao confere maiar autonomia ao poder
local, evitando paralelismo e duplicidade de a~6es com 6r-
gaos estaduais e federais, bem como possibilita a racionaliza-
~ao e rentabilidade dos recursos do setor, permitindo
tratamento diferenciado a problemas espedficos de diversas
comunidades. A municipaliza~ao permite a proposi~ao e re-
visao de criterios de aplica~ao e controle dos recursos publi-
cos, em comum acordo com a sociedade civil organizada; nao
se tratando de mera apropria~ao de recursos federais/estadu-
ais par parte da Prefeitura, para ser utilizado conforme deter-
mina~ao de uma esfera de poder superior.

A participa~ao social na lei organica esta prevista como
um processo de a~6es e decis6es que criam e modificam es-
truturas basicas da sociedade, envolvendo 0 povo nesta cons-
tru~ao social e reardenamento das institui~6es que 0 protegem
e que the facilitam 0 acesso aos direitos sociais e economicos.

Esta participa~ao social da popula~ao e oriunda da Cons-
titui~ao Federal de 1988, onde os Estados-Membros e Muni-
dpios assumiram um novo papel no contexto federativo,
exigindo-se deles a democratiza~ao nas decis6es publicas vol-
tadas principalmente ao social. A co-responsabilidade entre
sociedade civil e Estado na implemental;;ao dos direitos soci-
ais se viabiliza atraves de C;:onselhos.

o art. 1°, paragrafo unico, da Constitui~ao Federal, ex-

pressa que "todo poder emana dopovo e em seu nome sera exerci-
do atraves de representantes eleitos, au diretamente nos termos
desta Constituic;ao". 0 art. 204, inciso II da referida Carta
Magna, complementando, exp6e que esse poder a ser assu-
mido diretamente pelo povo 0 sera atraves de entidades re-
presentativas e se dara na farmula~ao de poli:ticase no controle
das a~6es de atendimento a segmentos sociais (a crian~a, ao
idoso, a pessoa portadora de deficiencia, etc.) ou aos setores
(saude, assistencia social, educa~ao, etc.).

Percebe-se que a Constituil;;ao previu para a democracia
participativa duas formas de participal;;ao, uma por via repre-
sentativa e uma par via direta. A participac;ao por via repre-
sentativa se da mediante representantes eleitos : a) associac;6es
(art. 50, inciso XXI, Constitui~ao Federal, 1988); b) sindica-
tos (art. 80, inciso III, Constituic;ao Federal, 1988) j escolha de
organiza~6es de assistencia social, representativas da popula-
~ao (art. 1°c/c art. 204, inciso II, Constitui~ao Federal, 1988)
entre outros. A participal;;ao por via direta do cidadao se da
pelo exerdcio dire to do poder , elegendo seus representantes
politicos (art. 1°,paragrafo unico, primeira parte, Constitui-
~ao Federal, 1988); da participa~ao popular no referendo e
plebiscito (art. 10, Constituic;ao Federal, 1988); participa~ao
da comunidade na gestao da seguridade social (art. 194, inciso
VII, Constituil;;ao Federal, 1988) j participal;;ao da comunida-
de atraves dos Conselhos Tutelares confarme Lei Federal n°
8.069, de 1990.

Par inferencia, as deliberal;;6es geradas em process os de
participac;ao par via representativa ou via direta, tem identi-
ca valoral;;ao porquesao asseguradas constitucionalmente,
contudo, diferem quanto a substancia do ato que exaram. Os
Conselhos sac centros autonomos de produl;;ao normativa
(normas de natureza administrativa), no entanto 0 Estado
(poder Executivo e Legislativo) e um centro de produc;ao de



norm as de natureza juridica.
E portamo no Conselho de Assistencia Social que se for-

mula a polftica de assistencia social e se exerce 0 comrole soci-
al. Ha uma determina<;ao de participa<;ao ativa do Conselho
neste mister. 0 Conselho nao podera ser chamado apenas para
aprovar ou nao a polftica de assistencia social que fora formu-
lada na sua ausencia, posto que 0 ato de "formular" implica em
estudo, discussao, estabelecimento de diretri~es, de criterios,
linhas de a<;ao,ete. 0 Conselho e tambem 6rgao de gestao,
nao apenas consultivo, normativo ou deliberativo no sentido
menor de definir-se pelo "sim" ou pelo "nao".

Alias e este 0 entendimemo da Constitui<;ao Estadual
de Santa Catarina que, em seu art. 14, idemifica como ins-
trumemos de gestiio democratica das a<;6esda administra<;ao
publica, nos campos administrativo, social e economico,
nos termos da lei: 0 funcionamento de conselhos estaduais, com
representac;ao paritdria de membros do Poder Publico e da socie-
dade civil organizada.

entidades e organiza<;6esde assistencia social, observarao
as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assis-
tencia Social (CNAS), de que trata 0 art. 17 desta lei.

Art. 8° - A Uniao, os Estados, 0 Distrito Federal e
os Munidpios, observados os prindpios e diretrizes esta-
belecidos nesta lei, fixarao suas respectivas Polfticas de
Assistencia Social. "

"CAPITULO III
Da Organiza<;ao e da Gestao

A organiza<;aodas a<;6esda area da assistencia social se
dara num sistema descentralizado e participativo, incluindo
Organiza<;6es Governamentais - OO's e as Organiza<;6es da
Sociedade Civil (ONO's) abrangidas pela LOAS. Este sistema
descentralizado e participativo gerenciara meios, esfor<;ose
recurs os para desenvolvimento das a<;6es.Paralelamente a
sistematiza<;ao produzida pelas emidades governamentais
(OO's) e nao-governamentais (ONO's) no desenvolvimento
das a<;6esna area da assistenciasocial, se incorpora ao siste-
ma a instancia deliberativa denominada Conselho de Assis-
tencia Social. A nfvel nacional a instancia coordenadora da
polftica e 0 Ministerio da Previdencia e Assistencia Social e
nos demais nfveis, estadual e municipal, os 6rgaos que pos-
suam atribui<;ao analoga.

As entidades abrangidas pela LOAS saGaquelas que, sem
fins lucrativos, prestam atendimento e assessoramento aos

. beneficiarios abrangidos pela LOAS, ou seja, as do art. 2°,
incisos I a VI. Comudo, 0 art. 3° acrescenta outras entidades,
como aquelas que atuam na defesa e garantia dos direitos a
assistencia social. Isto podera permitir, para breve, 0 reco-
nhecimento destas entidades como sendo de assistencia so-
cial, abrindo 0 caminho para a obten<;ao da imunidade fiscal
(art. 150, inciso VI, letra "c", Constitui<;ao Federal, 1988) e
da isen<;aode comribui<;ao para a seguridade social (art. 195,
§ 7° da Constitui<;ao Federal, 1988). Assim tambem, presu-

Art. 6° - As a<;6esna area de assistencia social saG
organizadas em sistema descemralizado e participativo,
constitufdo pelas entidades e organiza<;6es de assisten-
cia social abrangidas por esta lei, que articule meios, es-
for<;os e recursos, e par um conjunto de instancias
deliberativas compostas pelos diversos setares envolvi-
dos na area.

Paragrafo unico - A instancia coord en adora da Po-
Utica N acional de Assistencia Social e 0 Ministerio do
Bem-Estar Social.

Art. 7°- As a<;6esde assistencia social, no ambito das



me-se, para os Fundos de Pensao, geridos por entidades que
tambem tem por finalidade a defesa de alguns dos segmentos
daLOAS.

Estas entidades que ja atuam na sociedade, cuja a<;aode
atendimento sera sistematizada pela instancia coordenado-
ra da polftica, serao cadastradas e autorizadas a funcionar,
possivelmente com um documento que podera se denominar
de Alvara de Funcionamento. As entidades que forem sendo
criadas deverao previamente inscrever-se no Conselho Mu-
nicipal para obter este Alvara. A expedi<;aodeste documen-
to sera precedida de uma vistoria da entidade, seja ela publica
ou privada - ja que se regulamentara 0 servi<;opara ambas _,
na qual se observara 0 cumprimento de normas expedidas
pelo Conselho Nacional de Assistencia Social, consoante art.
18, inciso II, da LOAS.

A fixac;aoda polftica de Assistencia Social, embora atri-
buida a Uniao, aos Estados e aos Munidpios, deve observar
os prindpios e diretrizes da LOAS, bem assim 0 preceituado
como area de competencia das instancias deliberativas e co-
ordenadora. Isto e, a formulac;ao da polftica dar-se-a com a
participa<;ao da populac;ao por meio de organizac;6es repre-
sentativas no foro denominado de Conselho e nao fora dele.
Esta e a inteligencia dos art. 5°, inciso II, c/c art. 12 e 18,
todos da LOAS, c/c art. 1°,paragrafo unico e art. 204, inciso
II, ambos da Constituic;ao Federal. Nao bastasse esta conclu-
sao obtida com a analise dos artigos da LOAS, poderiamos
confirmar este entendimento interpretando outras leis ordi-
narias como a da Saude, dos Direitos da Crianc;a, do Idoso, ja
que pautadas em mesmos ditames constitucionais.

A fixac;ao da polftica de assistencia social pelo Estado e
Munidpios, autorizada pelo art. 8° da LOAS, deve levar em
conta que compete privativamente a Uniao legislar sobre
seguridade social, mas e competencia concorrente dos Esta-

dos - Membros legislar sobre protec;ao e integra<;ao social das
pessoas portadoras de deficiencia e protec;ao a infancia e ju-
ventude. No ambito da competencia concorrente a Uniao se
limitara. a estabelecer normas gerais( art. 22 e 24, Constitui-
c;ao Federal, 1988). A competencia dos Munidpios e
estabelecida pela Constituic;ao Federal como sendo a de su-
plementar a legislac;aofederal e estadual no que couber (art.
30), concomitantemente com a de legislar sobre assunto de
interesse local. Se 0 poder leciferante conta com esta deter-
minac;ao, mais autonomo e abrangente sera 0 poder local
para enunciar a polftica de assistencia de seu interesse, a luz
da realidade local, atraves de atos normativos do Conselho
de Assistencia Social.

''Art. 9° - 0 funcionamento das entidades e organi-
zac;6esde assistencia social depende de previa inscric;ao
no respectivo Conselho Municipal de Assistencia Soci-
al, ou no Conselho de Assistencia Social do Distrito Fe-
deral, conforme 0 caso.

§ 1° - A regulamentac;ao desta lei definira os crite-
rios de inscric;aoe funcionamento das entidades com atu-
a<;aoem mais de um munidpio no mesmo Estado, ou em
mais de um Estado ou Distrito Federal.

§ 2° - Cabe ao Conselho Municipal de Assistencia
Social e ao Conselho de Assistencia Social do Distrito
Federal a fiscaliza<;aodas entidades referidas no caput
na forma prevista em lei ou regulamento.

§ 3° - A inscric;ao da entidade no Conselho Muni-
cipal de Assistencia Social, ou no Conselho de Assisten-
cia Social do Distrito Federal, e condic;ao essencial para
o encaminhamento de pedido de registro e de certifica-
do de entidade de fins filantr6picos junto ao CNAS.

§ 4° - As entidades e organizac;6es de assistencia



social podem, para defesa de seus direitos referentes a
inscric;;.aoe ao funcionamento, recorrer aos Conselhos
Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito FederaL"

legal por uma ac;;.aointegrada e articulada das tres esferas de
governo impedem a Uniao e 0 Estado de invadirem a auto-
nomia do Municipio, conveniando com uma entidade muni-
cipal, por exemplo, bem como a Uniao de invadir a do
Estado- Membro, efetuando Convenios nao apreciados pelos
Conselhos e nao constantes dos PIanos Municipais ou Esta-
duais, conforme 0 casc. A permissividade do art: 10 da LOAS
deve ser entendida como faculdade da Uniao conveniar com
entidades nacionais e 0 Estado-Membro com entidades esta-
duais ou regionalizadas cuja iniciativa estara prevista, por cer-
to, no Plano de Assistencia Social Nacional e no Estadual,
assim como no respectivo Fundo. Caso a Uniao deseje a rea-
lizac;;.aode Convenio com uma ONG municipal, imprescindi-
vel sera existir previsibilidade da situac;;.aono Plano de
Assistencia Social e conseqiientemente no Fundo, ambos
aprovados pelo Conselho Municipal. Percebe-se assim que 0

Plano de Assistencia Social N acional nao e mero somat6rio
dos PIanos Estaduais e estes, dos municipais. 0 que ja era de
supor-se pela existencia de situac;;.6esregionais que superam
as prioridades identificadas pelos municipios isoladamente.

Os criterios de inscric;;.aoe funcionamento das entidades
com atuac;;.aoem mais de urn Municipio no mesmo Estado-
Membro e competencia de regulamentac;;.aofederal (art. 9°, §
1°,Lei Organica da Assistencia Social- LOAS, 1993).]a no
que pertine a fixac;;.aodos criterios de inscric;;.aoe funciona-
mento das entidades com atuac;;.aoem apenas urn Municipio
a LOAS silencia, 0 que permite afirmar, por inferencia e por
analogi a a Constituic;;.aoFederal- neste ultimo caso (art. 30,
inciso I) - que compete ao nivel municipal estabelece-Ios. Esta
fixac;;.aoe, assim, privativa do Municipio.

Da decisao do Conselho Municipal que indeferir 0 pedido
de inscric;;.aoe de autorizac;;.aopara 0 funcionamento de entida-
de, cabera recurso ao Conselho Estadual e Nacional, pela or-
dem, 0 que devera ser explicitado pela normativa municipal. 0
assunto exige, contudo, regulamentac;;.aofederal ja que 0 Mu-
nicipio (Conselhos) nao podera determinar ao Estado-Mem-
bro e a Uniao procedimentos em materia processual. A forma·
pela qual se dara estes julgamentos pelos Conselhos Estaduais
e Nacional devera ser materia regimental.

"Art. 10 - A Uniao, os Estados, os Municipios e 0

Distrito Federal podem celebrar convenios com entida-
des e organizac;;.6esde assistencia social, em conformidade
com os PIanos aprovados pelos respectivos Conselhos."

"Art. 11 - As ac;;.6esdas tres esferas de governo na
area de assistencia social realizam-se de forma articula-
da, cabendo a coordenac;;.aoe as nonnas gerais a esfera
federal e a coordenac;;.aoe execuc;;.aodos programas, em
suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Munidpios."

As entidades e organizac;;.6esde assistencia social podem
ser parc:eiras da Uniao, dos Estados e dos Municipios na exe-
cuc;;.aode program as assistenciais. Esta parceria se viabiliza
atraves de Convenios. Evidentemente que a determinac;;.ao

A Constituic;;.aoFederal, em seu art. 204, inciso I, ao es-
tabelecer como diretriz a descentralizac;;.aopolitico-adminis-
trativa, atribui a esfera federal a coordenac;;.aoe a elaborac;;.ao
das normas gerais e atribui as esferas estadual e municipal a
coordenac;;.aoe execuc;;.aodos programas de assistencia social,



nao discrepando deste entendimento a LOAS. Ao manifes~
tar~se a este respeito a lei determina que as a<.;6esdas tres esfe~
ras ocorram de forma articulada, isto e, que a coordena<.;ao
efetuada pelo nivel federal deva estar articulada com a coor~
dena<.;aoe execu<.;aoexercida pelo nivel estadual e municipal
no ambito de suas competencias. 0 campo de influencia des~
ta coordena<.;aofederal e estadual, e da execu<.;aoestadual e
municipal esta identificada de forma sofrivel nos arts. 12, 13
e 15 da LOAS.

''Art. 12 - Compete a Uniao:
I ~responder pela concessao e manuten<.;ao dos be~

neffcios de presta<.;aocontinuada definidos no art. 203
da Constitui<.;aoFederal;

II ~apoiar tecnica e financeiramente os servi<.;os,os
program as e os projetos de enfrentamento da pobreza
em ambito nacional;

III ~atender, em conjunto com os Estados, 0 Distri-
to Federal e os Munidpios, as a<.;6esassistenciais de ca~
rater de emergencia."

''Art. 13 - Compete aos Estados:
I - destinar recursos financeiros aos Munidpios, a

titulo de participa<.;aono custeio do pagamento dos au~
xilios natalidade e funeral, mediante criterios estabele-
cidos pelos Conselhos Estaduais de Assistencia Social;

II ~apoiar tecnica e financeiramente os servi<.;os,os
programas e os projetos de enfrentamento da pobreza
em ambito regional ou local;

III ~ atender, em conjunto com os Munidpios, as
a<.;6esassistenciais de carMer de emergencia;

IV - estimular e apoiar tecnica e financeiramente
as associa<.;6ese cons6rcios municipais na presta<.;aode
servi<.;osde assistencia social;

V ~prestar os servi<.;osassistenciais cujos custos ou
ausencia de demanda municipal justifiquem uma rede
regional de servi<.;os,desconcentrada, no ambito do res~
pectivo Estado."

''Art. 14 - Compete ao Distrito Federal:
I - destinar recurs os financeiros para 0 custeio do

pagamento dos auxilios natalidade e funeral, mediante
criterios estabelecidos pelo Conselho de Assistencia So~
cial do Distrito Federal;

II ~efetuar 0 pagamento dos auxilios natalidade e
funeral;

III - executar os projetos de enfrentamento da po-
breza, inc1uindo a parceria com organiza<.;6esda socie~
dade civil;

IV - atender as a<.;6esassistenciais de carater de
emergencia;

V ~prestar os servi<.;osassistenciais de que trata 0

art. 23 desta lei."
"Art. 15 - Compete aos Munidpios:
I - destinar recursos financeiros para custeio do pa~

gamento dos auxilios natalidade e funeral, mediante cri-
terios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de
Assistencia Social;

II ~efetuar 0 pagamento dos auxilios natalidade e
funeral; .

III ~executar os projetos de enfrentamento da po~
breza, inc1uindo a parceria com organiza<.;6esda socie~
dade civil;

IV ~ atender as a<.;6esassistenciais de carater de
emergencia;

V ~preSlar os servi<.;osassistenciais de que trata 0

art. 23 desta leL"



o art. 12 da LOAS ao tratar da competencia da Uniao
nao fornece indicativo algum sobre a materia que sera objeto
da coordenas;ao nacional (art. 11; Lei Organica da Assisten~
cia Social ~LOAS, 1993), alias, acrescenta a Uniao a funs;ao
que nao mais the e de competencia, a execus;ao de program as
de assistencia social ~quando se tratar de as;6es de carater
emergencial. Essa execus;ao se dara em conjunto com 0 Esta~
do e Munidpio envolvido. Alias, 0 assunto tambem nao e
tratado pelo art. 13 quando da definis;ao das competencias
do Estado~Membro.

Ja no que tange ao campo de abrangencia da execus;ao,
a competencia prevista para 0 Estado-Membro no art. 13,
inciso V, traz algum esclarecimento, que e insuficiente. Isto
porque, cabe ao Estado~Membro prestar servis;osassistenciais
cujos custos justifiquem uma rede regional ou ainda, prestar
serv:.is;osquando houver uma demanda regional que justifi~
que a crias;ao e manutens;ao desta rede regional - para os ca~
sos em que os munidpios individualmente possuam pouca ou
nenhuma demanda.

Assim, parece acertado afirmar que a execus;ao de pres~
tas;6esde servis;osmais onerosas e complex as ficam como atri~
buis;ao do Estado~Membro e as de menor custo e de execus;ao
men.osespecializada saGresponsabilidade do Munidpio. Con~
tudo, ha que se identificar 0 que seja prestas;ao de servis;os
onerosa e complexa. Estas, alias, poderao variar de regiao para
regiao do Pais, em razao das diferentes situas;6es s6cio~eco~
nomicas.

As competencias atribuidas a Uniao, Estado~Membro e
Munidpio, na realidade, saGdirigidas aos seus 6rgaos de co~
ordenas;ao, comando e execus;ao da polftica de assistencia
social. No caso da Uniao 0 comando unico e exercido pelo
Ministerio da Previdencia e Assistencia Social.

Equais seriam as materias que teriam envolvimento co~

mum dos tres niveis, quais suas especificidades de atuas;ao
nestes casos e 0 que nao lhes seria atributo comum?

Quadro 1
Comparativo entre competencias da Uniao, Estado e

Munidpio em rela~ao a beneficios, programas, projetos e
servi~os assistenciais.



se de uma questao nao so hierarquica, mas juridico-adminis-
trativa.

No pronunciamento do Estado-Membro caberia esta-
belecimento do ambito, limites e parametros de sua partici-
pa~ao, ja que 0 Municipio nao pode disciplina-la pelo Estado,
embora possa exigi-la judicialmente. Caberia entao aos Mu-
nicipios efetuarem 0 pagamento dos auxilios, devendo preyer
recursos financeiros necessarios no On;amento setorial e na
Lei de Diretrizes Or<:;:amentarias.

Ainda numa analise paralela das competencias da Uniao,
Estados-Membros e Municipios pode-se inferir quanto a res-
ponsabilidade pelos servi<:;:osassistenciais, especificamente
s~bre as atividades continuadas (creche, clube de idosos, asilo,
ete.) , que os Municipios nao devem contar com 0 apoio tec-
nico e financeiro do Estado-Membro ou da Uniao. Isto por-
que 0 inciso V do art. 15 da LOAS atribui ao Municipio esta
responsabilidade, nada manifestando sobre 0 assunto os arts.
12 e 13 da LOAS quanta as responsabilidades das demais es-

feras.o Municipio tem responsabilidade para com 0 atendi-
menta pre-escolar, devendo executa-lo em parceria tecnica e
financeira com a Uniao eo Estado-Membro, conforme de-
termina 0 art. 30 da Constitui<:;:aoFederal. E com rela<:;:aoa
creche, conforme a Carta Magna, a responsabilidade e com-
partilhada pela Uniao, Estados e Municipios (art. 208, inciso
IV), sendo "obrigatorio" 0 atendimento da crian<:;:acarente,
numa interpreta<:;:aoanalogica do Estatuto dos Direitos da
Crian<:;:ae da Lei Organica da Assistencia Social.

Na questao do Asilo (idoso) e do Abrigo (crian<:;:as)esta-
mos lidando com pessoas em situa<;aode risco pessoal e social
(muitas em estado de abandono), cuja "guard a" passa a ser
responsabilidade do Estado (Uniao, Estado-Membro e Muni-
cipio). Por esta razao 0 compromi£so e exigivel para as tres

COMPETENCIA:
. AuxiJi~sNat~lidadee Funeral

,UNIAO: .

ESTADO-MEMBRO:
· pa~i~i~ar no custeio d() pgto.(destinar recursos fmanceiros aos
MUTIlClplOS)I . .

MUNICiPIO: . .
· ~fetll(ir 0 pagamento e destinar os· recursOs .financeiros para cus-
telO do pagamento . c

COMPETENCLA:
Associa~oes e Consorcios
Servi~os de Assistencia

UNIAO:

ESTADO-MEMBRO:
· estimular e apoiar tecnica e

MUNICIPIO:

Pelo que se infere' da questao relativa ao Auxilio Natali-
dade e Funeral" 0 Estado e os Municipios, atraves de seus
Co~selhos, devem obedecer a uma uniformiza<:;:aoe padroni-
za<:;:a~~ar.a as concess6es, ja que compete aos Conselhos
MunlClpalSfixarem os criterios de concessao. Como compete
ao Estad?-Membro destinar 0 valor a titulo de participa<:;:ao
no cus,telo,.o criterio adotado pelo Municipio, infere-se, nao
podera ser llUPOStOao Estado-Membro.

Nesse sentido, oportuno salientar que 0 Conselho Esta-
d~al nao podera agir de forma diferente em rela<:;:aoao que
vler~m estabelecer autonomamente os Conselhos Municipais.
Por lSSOe~tendemos que precede a normatiza<:;:aomunicipal
o pronunClamento do nivel deliberativo estadual, por tratar-



''Art. 16- As instancias deliberativas do sistema des~
centralizado e participativo de assistencia social, de ca~
rater permanente e composi<;ao paritaria entre governo
e sociedade civil, sao:

I ~0 Conselho Nacional de Assistencia Social;
II ~os Conselhos Estaduais de Assistencia Social;
III ~0 Conselho de Assistencia Social do Distrito

Federal;
IV ~os Conselhos Municipaisde Assistencia Social.

Art. 17 - Fica instituido 0 Conselho Nacional de
Assistencia Social (CNAS), 6rgao superior de delibera~
<;aocolegiada, vinculado a estrutura do 6rgao da Admi~
nistra<;aoPublica Federal, responsavel pela coordena<;ao
da Politica Nacional de Assistencia Social, cujos mem~
bros, nomeados pelo Presidente da Republica, tem man~
dato de 2 (dois) anos, permitida uma unica recondu<;ao
por igual periodo.

§ 1°- 0 Conselho Nacional de Assistencia Social
(CNAS) e composto por 18 (dezoito) membros e respec~
tivos suplentes, cujos nomes saGindicados ao 6rgao da
Administra<;ao Publica Federal responsavel pela caorde~
na<;aoda Politica N acional de Assistencia Social, de acor~
do com os criterios seguintes:

I ~9 (nove) representantes governamentais, inclu~
indo 1 (urn) representante dos Estados e 1 (urn) dos
Municipios;

II ~9 (nove) representantes da sociedade civil, den~
tre representantes dos usuarios ou de organiza<;6es de
usuarios, das entidades e organiza<;6esde assistencia so~
cial e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro pr6~
prio sob fiscaliza<;aodo Ministerio Publica Federal.

§ 2° - 0 Conselho N acional de Assistencia Social
(CNAS) e presidido por urn de seus integrantes, eleito
dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, per~
mitida uma unica recondu<;ao por igual periodo.

§ 3~ - 0 Conselho Nacional de Assistencia Social
(CNAS) cantara com uma Secretaria Executiva, a qual tera
sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo.

§ 4° - Os Conselhos de que tratam os incisos II, III
e IV do art. 16 deverao ser instituidos, respectivamente,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios,
mediante lei especifica."

esferas, devendo a organiza<;aodos servi<;ospriorizar a infanto~
adolescencia, pelo que disp6e 0 paragrafo unico do art. 23 da
LOAS.

Uniao tern competencia tambem para formular a politi~
ca de recursos humanos na area da assistencia social (art.19,
inciso IX). Isto implica no desenvolvimento de urn Plano que
incluam os 6rgaos governamentais e nao~governamentais que
atuam com assistencia social, 0 qual deve ser elaborado a par~
tir do Plano de Assistencia Social aprovado pelo Conselho de
Assistencia Social. Este entendimento e corroborado pela
responsabilidade da Uniao (SAS/MPAS) em pres tar
assessoramento tecnico aos Estados (Comando Unico), aos
Municipios e as entidades e organiza<;6esde assistencia social
(art. 19, inciso VIII).

E competencia comum da Uniao, Estado e Municipio
realizar Convenios com entidades nao-governamentais de as-
sistencia social (art. 10). Estes Convenios devem ter seu ob~
jeto previsto no Plano de Assistencia Social, devendo
possibilitar seguran<;a as entidades quanto a regularidade de
repasses financeiros, alem de estabelecer a filosofia e pedago~
gia do trabalho e 0 sistema de monitoramento da execu<;ao.
o controle social exige 0 acompanhamento da execu<;aodas
atividades e presta<;ao de servi<;ospublico e privado.



o sistema descentralizado e participativo de assistencia
social, inspira~ao constitucional, e compos to de instancias
deliberativas - os Conselhos - que sao orgaos de carater perma-
nente e composi~ao paritaria entre governo e sociedade civil.

A participa~ao da sociedade civil se da por intermedio
de entidades representativas de participa~ao popular, confor-
me determina~ao constitucional (art. 204, inciso II), e nao
podera ser fruto de indica~ao p\)f parte do Poder Executivo
ou Legislativo. 0 art. 3° da LOAS identifica quais entidades
podem se envolver no processo de representa~ao popular:
"entidades e organiza~6es de assistencia social (...) que pres-
tam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramen to aos
beneficiarios abrangidos por esta lei, bem como as que atuam
na defesa e garantia de seus direitos".

o poder deliberativo dos Conselhos podem ser sucinta-
mente identificados como voltados a:

A esse "poder deliberativo" esta associado 0 "controle
social" do Estado, que passa a ser atribui~ao dos Conselhos e
pode se resumir no(a):

a) identifica~ao das a~6es de atendimento (governamen-
tais e nao-governamentais) em curso;

b) cria~ao de um sistema de acompanhamento das a~6es
e de indicadores (de produto, de processo, de impacto);

c) acompanhamento da execu~ao flsico-financeira do
Fundo e dos investimentos dos demais setores publicos (trans-
parencia).

• formula~ao das politic as de assistencia social:
· estabelecimento de criterios para aplica~ao de recursos

do FUNDO, bem como de transferencia dos recursos finan-
ceiros do Fundo;

• fixa~ao das diretrizes e linhas de a~ao para a assistencia
social, bem como para as a~6es programaticas de assistencia
nos demais setores, estas a titulo de recomenda~ao;

• defini~ao de prioridades para 0 Plano de A~ao;

Outras atribui~6es tambem estao conferidas aos Conse-
lhos como a articula~ao dos servi~os assistenciais e de assis-
tencia social realizados pelas OG's e ONG's e a convoca~ao
das conferencias bianuais, agora, quadrienio.

o Conselho Nacional deve ficar vinculado e nao subor-
dinado a estrutura de um orgao da Administra~ao Publica
Federal, determinando a LOAS que seja aquele que sera res-
ponsavel pelo Comando Unico, ou seja, 0 responsavel pela
coordena~ao da Politic a Nacional de Assistencia Social. A
subordina~ao limita 0 poder do orgao subordinado aos inte-
resses daquele que the e superior, enquanto a vincula~ao per-
mite a autonomia de a~ao.

As pessoas nomeadas peIo Presidente da Republica tem
mandata de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos para
apenas mais um mandato. PeIo que se infere a aplica~ao e
para os representantes governamentais e nao-governamen-
tais, isto e, para as pessoas flsicas dos represent antes e nao
para as organiza~6es. Isto porque, no caso governamental nao
ha como se substituir, por exemplo, 0 comando unico que tera
assento no Conselho, nem podera a lei indispor-se com 0 prin-
cipio constitucional que estabelece a representatividade com

•normatiza~ao:
• das a~6es de atendimento publico e privado;
• de procedimentos de execu~ao da assistencia social,

reordenamento institucional e planejamento intersetorial;
• do Fundo de Assistencia Social;

• discussao e aprova~ao do Plano de Assistencia Social:
• indica~ao de subsidios ao Plano.



materia de exclusiva competencia e delibera~ao da sociedade
civil. Mas uma rp.esmapessoa podera permanecer no Conse~
lho ap6s os dois perfodos. Isso ocorrera quando 0 mesmo for
indicado por entidades diferentes.

"Art. 18 - Compete ao Conselho Nacional de As~
sistencia Social:

I ~aprovar a Politica N acional de Assistencia Social;
II ~normatizar as a~oes e regular a presta~ao de ser~

vi~os de natureza publica e privada no campo da assis~
I

tencia social;
III ~fixar normas para a concessao de registro e certi~

ficado de finsfilantr6picos as entidades privadas prestadoras
de servi~ose assessoramento de assistencia social;

IV ~conceder atestado de registro e certificado de
entidades de fins filantr6picos, na forma do regulamento
a ser fixado, observado 0 disposto no art. 9° desta lei;

V ~zelar pela efetiva~ao 'do sistema descentralizado
e participativo de assistencia social;

VI ~a partir da realiza~ao da II Conferencia Nacio~
nal de Assistencia Social, em 1997, convocar ordinaria~
mente a cada quatro anos a Conferencia Nacional de
Assistencia Social, que tera a atribui~ao de avaliar a si~
tua~ao da assistencia social e propor diretrizes para 0

aperfei~oamento do sistema; (Reda~ao dada pela Lei
Federal n° 9.720, de 30 de novembro de 1998).

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 coorde-
na~ao da Politic a Nacional de Assistencia Social;

IX ~aprovar criterios de transferencia de recursos
para os Estados, Munidpios e Distrito Federal, conside~

rando, para tanto, indicadores que informem sua regio~
naliza~ao mais equitativa, tais como: popula~ao, renda
"per capita" , mortalidade infantil e concentra~ao de ren~
da, alem de disciplinar os procedimentos de repasse de
recursos para as entidades e organiza~oes de assistencia
social, sem prejuizo das disposi~oes da Lei de Diretrizes
Or~amentarias ;

X ~acompanhar e avaliar a gestao dos recursos, bem
como os ganhos sociais e 0 desempenho dos programas e
projetos aprovados;

XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os pro~
gramas anuais e plurianuais do Fundo N acional de As~
sistencia Social (FNAS);

XII ~indicar 0 representante do Conselho Nacio-
nal de Assistencia Social (CNAS) junto ao Conselho
Nacional da Seguridade Social;

XIII - elaborar e Cl-provarseu regimento interno;
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."

"Art. 19 - Compete ao 6rgao da Administra~ao Pu-
blica Federal responsavel pela coordena~ao da Politica
N acional de Assistencia Social:

I ~coordenar e articular as a~oes no campo da assis~
tencia social;

II ~ propor ao Conselho N acional de Assistencia
Social (CNAS) a Politica Nacional de Assistencia Soci~
aI, suas normas gerais, bem como os criterios de priorida~
de e de elegibilidade, alem de padroes de qualidade na
presta~ao de beneficios, servi~os, programas e projetos;

III ~prover recursos para 0 pagamento dos benefici~
os de presta~ao continuada definidos nesta lei;



IV ~elaborar e encaminhar a proposta o[(;amenta~
ria da assistencia social, em conjunto com as demais da
Seguridade Social;

V ~propor os criterios de transferencia dos recutsos
de que trata esta lei;

VI ~proceder a transferencia dos recursos destina~
dos a assistencia social, na forma prevista nesta lei;

VII ~encaminhar a aprecia<;aodo Conselho Nacio~
nal de Assistencia Social (CNAS) relat6rios trimestrais
e anuais de atividades e de realiza<;aofinanceira dos re~
cursos;

VIII ~prestar assessoramento tecnico aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Munidpios e as entidades e or~
ganiza<;6esde assistencia social;

IX ~formular polftica para a qualifica<;aosistemati~
ca e continuada de recursos humanos no campo da as~
sistencia social;

X ~desenvolver estudos e pesquisas para fundamen~
tar as analises de necessidades e formula~ao de proposi~
<;6espara a area;

XI ~ coordenar e manter atualizado 0 sistema de
cadastro de entidades e organiza<;6esde assistencia soci~
aI, em articula<;ao com os Estados, os Munidpios e 0

Distrito Federal;
XII ~articular~se com os 6rgaos responsaveis pelas

politic as de saude e previdencia social, bem como com
os demais responsaveis pelas polfticas s6cio~econ6micas
setoriais, visando a eleva<;aodo patamar minima de aten~
dimento as necessidades basicas;

XIII ~expedir os atos normativos necessarios a ges~
tao 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 Conselho N acional
de Assistencia Social (CNAS) os programas anuais e
plurianuais de aplica<;aodos recursos do Fundo Nacio~
nal de Assistencia Social (FNAS)."

As competencias do Conselho N acional de Assistencia
Social e da Secretaria Nacional de Assistencia Social (6rgao
responsavel pela Coordena<;ao da Polftica Nacional) mere~
cem uma analise conjunta e de per si.

o quadro sin6ptico a seguir demonstra 0 encadeamento
das competencias do Conselho e da SAS/MPAS ante alguns
temas comuns:

Quadro 2
Comparativo das competencias cia CNAS e SAS/MPAS,

em rela<;:aoa temas espedficos
(plano, poHticas, a<;:6es,beneficios)

1. de assist~ncia social (normas gerais,criteriosde pfiori-
dade e de elegibilidade)

Deliberativa (CNAS):
· ~wov~(an·:l§,

Executiva (SAS):
· propoeao CNAS (art.
· fixa (art. 8°)2
· coordenayao (artigos 8°,28, § 1°)



entidade (art. 9°, § 4°). Do indeferimento da inscri<;ao cabe
recurso aos Conselhos Estadual e Nacional. Os procedimen-
tos administrativos da fase recursal devem estar previstos em
regimento interno dos Conselhos nos tres niveis, donde se
infere que ha que ser expedida uma diretriz nacional que per-
mita uma unidade de atua<;ao no Pais.

E tambem competencia do Conselho Municipal a fisca-
liza<;aodas entidades (art. 9°, § 2°) e 0 credenciamento da
equipe do SUS - Sistema Unico de Saude que ira expedir 0

Laudo de Deficiencia (art. 20, § 6°).
Ao CNAS compete com exclusividade a fixa<;ao das

norm as e a concessao do Certificado de Filantropia (art.19,
inciso III), bem como a concessao do Registro e do referido
Certificado (art. 19, inciso IV). Este Certificado dispensa as
entidades filantr6picas de algumas obriga<;6esprevidenciarias
e fiscal, como por exemplo, a isen<;ao do recolhimento da
parcela do INSS/empregador.

No que tange ao Fundo de Assistencia Social importan-
te observar a rela<;ao de compromissos existentes entre 0

Conselho Nacional de Assistencia Social e a Uniao (SAS/
MPAS), 0 que se faz no quadro demonstrativo a seguir:

TenIa:
3. prestayao deserviyos de assi~tenciirsociaJ qenatureza pubLiCae
privada

. Deliberativa (CNAS):
· regulamenta(art.18, inciso II)

Executiva (SAS):

Tema:
4. Plano de Assistencia SociaP

Deliberativa (CNAS):
· aprova (art. 10)

Executiva (SAS):

Tema: . .
5. beneficiosevent

Deliberativa (CNAS): -. _•.
· define criterios e prazos (art. 22)'
· prop5e beneficios subsidiarios(art.

Executiva (SAS):

Tema:
6. presta9ao de beneficios; servi90s, programase projetos

Deliberativa (CNAS): '. .
· aprova normas gerais (art. 19, inciso II)

Executiva (SAS):
· prop5e padr5es qualidade (art. 19, incis~II,ultima patte)

Quadro 3:
Comparativo entre as responsabilidades da UnHio e dos

CNAS quanta a administra~ao do FNAS
A Uniao, atraves da SAS, devera coordenar e atualizar

o cadastro de entidades e organiza<;6es de assistencia social
(art. 19, inciso IX), contudo, a inscri<;aoda entidade da-se no
Conselho Municipal de Assistencia Social. Esta inscri<;aono
Conselho Municipal e pre-requisito para funcionamento da

3 - A aprova«ao do Plano d:i-se tambem nos Conselhos Estaduais e Municipais.
4 - Aos Conselhos Estaduais e Municipais compete igualmente a regulamenta«ao da
concessao e 0 valor.



Todas as competencias previstas nos quadros anteriores
devem, no que for pertinente, ser disciplinadas mediante
Resolu~ao a ser aprovada pelo CNAS, a qual deve merecer
divulga<;aono Diario Oficial da Uniao (art. 19, inciso XIV).

E responsabilidade da Uniao (SAS) 0 desenvolvimento
de estudos e pesquisas para fundamentar analises de necessi;
dades e formula~ao de proposi<;6espara a area de assistencia
social (art.19, X), 0 que devera faze;lo em comum acordo
com 0 CNAS. Essa atividade deve ser realizada permanente;
mente visando a reorienta<;ao do Plano de Assistencia Social
e a fundamenta<;ao necessaria a eleva~ao do patamar mini;
mo de atendimento as necessidades basicas, que e de compe;
tencia da Uniao (art. 19, inciso XII).

Alguns dos incisos dos arts. 18 e 19 determinam uma
analise mais criteriosa, tais como os incisos I, IX, XIII do art.
18 e os incisos II, V, XIII do art. 19,0 que se fara a seguir.

programas anuais e' plurianuais

Responsabilidade da UNIAO:

· elaborar e submeter ao CNAS

Responsabilidade do!; CN.AS: ..

'>~stabelec'er asdiretrizes,

ATMDADE:
gestao do Fundo

Responsabilidade da UNIAO:

· expedir atos normativos (art. 19, incisoXIU)

· exercida peto comando ,unico (art:28;§ 4°)
'.. ' ",,:n(:~

'proporCtiterios (art ..1?,t~2}~
·elaborar Relat6rios de Ativida

inciso VII)

Responsabilidade dos CNAS:
· estabelecer as diretrizes para atos nonnativos (art: 19, incisoXIlI)

· orientar e controlar (art. 28, § 4°)

· acompanhar e avaliar (art. 18, inbso

· apreciar ReJat6rios de Ativida

VIl)

"Inciso Ii art. 18:
1; aprovar a Politica Nacional de Assistencia Social"

transferencia derecursos

Responsabilidade da UNIAO:

·..realizar (art. 19, inciso VI)

. prop or criterios (art. 19, inciso V)

Re~~~~s:~i~i~ade dos CNAS:

· ~~Ei~~0;~~it,~rio~hdl~ciplina~e
incisorxy

Este inciso trata da competencia do Conse1ho no que
pertine a Polltica N acional de Assistencia Social. 1dentifica 0
Conselho como sendo 0 ente que aprovara a polltica de as;
sistencia social.

Esse termo "aprovar", inscrito no referido inciso, deve
ser analisado analogicamente a outros artigos da LOAS e da
propria Constitui<;ao Federal. E fundamental que se leve em
considera~ao os prindpios da LOAS em sua interpreta~ao,
dentre os quais 0 da "participac;iio da populaC;iio, por meio de
organiza<;6es reprisentativas, na formulac;iio de politicas" . 1sso
porque 0 termo em discussao e orientado pelos prindpios cons;
titucionais e legais. Assim, como 0 Conselho e 0 local onde a
participa~ao da popula~ao ocorre por meio de organiza~6es re;



presentativas, ~ no Conselho que se formulara a politica. 0
termo "formul~ao" e 0 termo "aprov~ao" nao estao dissociados
da participa~ao popular, 0 que imp6e a compreensao de que
nestes termos estejam embutidos 0 "estudo" e a "discussao".

A "aprova~ao" da polftica se da pela discussao e apro-
va~ao do Plano de A~ao. Este Plano compreende as diretri-
zes, linhas de a~ao, e prioridades da assistencia social, bem
como, as estrategias de operacionaliza~ao (parcerias, formas
de atua~ao, responsabilidades ...) e principalmente as metas
quantitativas e qualitativas com seus instrumentos de acom-
panhamento e controle. 0 poder deliberativo deve ser me-
lhor entendido quanto a sua for~a no mundo jurfdico. Ja foi
apresentado que a delibera~ao do Conselho tem a mesma
valora~ao da norma jurfdica elaborada pelos representantes
do povo, nao possuindo contudo a condi~ao "erga ommes",
isto e, de obrigar a todos os homens (ser "lei").

As norm as produzidas pelo Conselho, as quais possuem
poder de auto-executoriedade, dirigidas as entidades e orga-
niza~6es de assistencia social, publicas ou privadas, como por
exemplo 0 poder de regular a presta~ao de servi~os de natu-
reza publica e privada no campo da assistencia social, sofrem
limita~6es. Estas limita~6es decorrem de algumas caracterfs-
tic as desse "poder deliberativo", entre as quais destacam-se:

a) Legalidade:
Toda norma emanada da "autoridade" deve se-Io de au-

toridade competente. Assim, 0 poder normativo deve ser
aquele previsto na lei e 0 Conselho de Assistencia Social
deve ater-se a materia da assistencia social 'stricto sensu', nao
enveredando sobre outros campos de atua~ao das politic as
publicas, a despeito de permea-Ias.

b) Legitimidade:
A legitimidade tem a ver com a investidura dos Conse-

lheiros na fun~ao e os seus limites, em termos de obediencia a

'quorum', para determinados atos. A exorbita~ao implica em
nulidade ou invalidade do ato.

c) Geopolitica:
Ocampo espadal de influencia da atua~ao deve ater-se

ao Municipio (Conselho Municipal), ao Estado (Conselho
Estadual) e ao Pafs (Conselho Nacional). Alias, estabelece a
Constitui~ao Federal que compete ao Municipio legislar so-
bre assuntos de interesse local e suplementarmente ao Es-
tad a e Uniao no que couber. As norm as gerais saG de
competencia da Uniao e de cumprimento obrigatorio.

d) Setorialidade:
A politica de assistencia social possui interface com ou-

tras politic as publicas. A assistencia social e setor enquanto
existe uma demanda exclufda do acesso a cidadania, mas deve
voltar-se ao privilegiamento da "a~ao programatica da assis-
tencia" nas demais polfticas publicas visando a impedir a ex-
clusao social. As delibera~6es para a assistencia social devem
considerar estas interfaces.

e) Compatibiliza~ao Normativa:
A presen~a de diversos Conselhos com legitimidade

para tratar da garantia de acesso aos direitos sociais e eco-
nomicos implica na necessidade de conhecimento das
normativas existentes no mundo jurfdico e da imperatividade
de compartilhamento de algumas decis6es em razao das de-
mandas comuns.

Oportuno salientar que a poHtica publica so se estabe-
lece no momenta em que 0 orgao govemamental responsavel
pela sua execu~ao a incorpora e executa. Assim, a delibera-
~ao do Conselho e no sentido de estabelecer as bases da po,
lftica, isto e, os pressupostos teoricos e pedagogicos, as
necessidades globais, as prioridades e precedencias do aten-
dimento aos segmentos sociais objeto da a~ao da assistencia
social (no caso do CNAS).



"Inciso IX, art. 18:
IX - aprovar criterios de transferencia de recursos

para os Estados, Municipios e Distrito Federal, conside-
rando, para tanto, indicadores que informem sua
regionaliza<;ao mais eqiiitativa, tais como: popula<;ao,
renda "per capita", mortalidade infantil e concentra<;ao
de renda, alem de disciplinar os procedimentos de re-
passe de recursos para as entidades e organiza<;6es de
assistencia social, sem prejufzo das disposi<;6esda Lei de
Diretrizes Or<;amentarias."

Social- CNAS a Polftica Nacional de Assistencia Soci-
al, suas normas gerais, bem como os criterios de priorida-
de e de elegibilidade, alem de padr6es de qualidade na
presta<;ao de beneffcios, servi<;os,programas e projetos."

o objetivo deste inciso e afastar do campo da assistencia
social a a<;aonefasta do assistencialismo, garantindo transpa-
rencia na transferencia dos recurs os publicos e atendimento as
necessidades municipais e regionais apontadas por indicadores
sociais universalmente aceitos. Ao direcionar os recursos finan-
ceiros para 0 privilegiamento do atendimento a necessidades
locais, permite 0 acompanhamento do impacto da a<;aode
assistencia social sobre a qualidade de vida das popula<;6es,seg-
mentos, famflias e sujeitos abrangidos pela LOAS.

o termo "propor", estabelecido pela LOAS no texto "pro-
por ao CNAS a Polftica Nacional de Assistencia Social", pre-
ve urn estudo e discussao antecipada desta Polftica Nacional,
que devem ser coordenados pelo 6rgao do Comando Unico.

Como 0princfpioconstitucional em que se assenta a LOAS
eo da democracia participativa, deve-se preyer uma instancia
de mobiliza<;ao social para a discussao da proposta. Esta
mobiliza<;aosocial deve ocorrer em parceria com 0 Conselho
Nacional, que e 0 legftimorepresentante da popula<;ao.Assim, 0
termo "propor" nao esta ligado a uma a<;aosolitaria do Coman-
do Unico, mas sim a uma a<;aointegrada e articulada entre as
entidades governamentais e nao-governamentais de assistencia
social, para as quais 0 legftimo representante e 0 Conselho.

"Inciso XIII, art. 18:
XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno."

"Inciso V, art. 19:
V - propor os criterios de transferencia dos recursos

de que trata esta leL"

"Inciso II, do art. 19:
II - propor ao Conselho Nacional de Assistencia

o Comando Unico propora criterios de transferencia dos
recursos federais ao CNAS. A proposta, contudo, deve ser
amplamente debatida e estar encimada em conteudo tecni-
co que permita interferir positivamente na qualidade de vida
dos segmentos sociais de preocupa<;ao da LOAS. 0 principio
da democracia particip~tiva e 0 da participa<;ao popular no
controle social determinam que seja ouvido 0 Conselho de
Assistencia Social na discussao a ser desencadeada pelo Co-
mando Unico, visando a estabelecer a proposta. A proposta e
de iniciativa do Comando Unico porquanto a materia envol-

o regimento interno deve definir como serao operacio-
nalizadas as competencias do Conselho N acional, deve indi-
car os instrumentos e mecanismos de sustenta<;aodo Conselho
e estabelecer claramente os papeis dos Conselheiros, do Pre-
sidente, da Mesa Diretora (Dire tori a) , da Secretaria Executi-
va, das Comiss6es e do Plenario.



"CAPITULO IV
Dos Beneficios, dos Servi<;os,dos Programas e
dos Projetos de Assistencia Social
SE<;Ao I
Do Beneficio de Presta<;ao Continuada

dora de deficiencia e ao idoso com 70 (setenta) anos ou
mais e que comprovem nao possuir meios de prover a pr6-
pria manuten<;ao e nem de te-la provida par sua familia.

§ 1° - Para os efeitos do disposto no "caput", enten-
de-se como familia 0 conjunto de'pessoas elencadas no
art. 16 da Lei n° 8.213 (2), de 24 de julho de 1991, desde
que vivam sob 0 mesmo teto. (Reda<;ao dada pela Lei
Federal n° 9.nO, de 30 de novembro de 1998).

§ 2° - Para efeito de concessao deste beneficio, a
pessoa portadora de deficiencia e aquela incapacitada
para a vida independente e para 0 trabalho.

§ 3° - Considera-se incapaz de prover a manuten-
<;aoda pessoa partadara de deficiencia ou idosa a familia
cuja renda mensal "per capita" seja inferior a 1/4 (urn
quarto) do sal:irio minimo.

§4° - 0 beneficio de que trata este artigo nao pode
ser acumulado pelo beneficiario com qualquer outro no
ambito da seguridade social ou de outro regime, salvo 0

da assistencia medica.
§ 5°- A situa<;aode internado nao prejudica 0 direi-

to do idoso ou do portadar de deficiencia ao beneficio.
§ 6° - A concessao do beneficio ficara sujeita a exa-

me medico-pericial e laudo reahzados pelos servi<;osde
perfcia medica do Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS. (Reda<;aodada pela Lei Federal n° 9.no, de 30 de
novembro de 1998).

§ 7°- Na hip6tese de nao existirem servi<;osno Mu-
nicipio de residencia do beneficiario, fica assegurado, na
forma prevista em regulamento, 0 seu encaminhamento
ao Municipio mais pr6ximo que contar com tal estrutu-
ra. (Reda<;ao dada pela Lei Federal n° 9.nO, de 30 de
novembro de 1998).

§ 8° - A renda familiar mensal a que se refere 0 § 3°

ve repercussao financeira, 0 que e objeto de competencia
exclusiva do Poder Executivo.

"Inciso XIII, art. 19:
XIII - expedir os atos normativos necessarios a ges-

tao do Fundo Nacional de Assistencia Social -FNAS,
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Assistencia Social- CNAS."

A gestao do Fundo e competencia do Comando Unico.
Para tanto, devera 0 mesmo expedir os atos normativos que
lhe sac pr6prios e necessarios. Contudo, 0 Fundo esta vincu-
lado ao Conselho Nacional, que tambem exerce 0 controle
social, avalia a sua gestao e estabelece as diretrizes dos pro-
gram as anuais e plurianuais. 0 estabelecimento de diretrizes
pelo Conselho para 0 Fundo da Assistencia Social e, portan-
to, conseqiiencia desta filosofia de participa<;ao social, antes
de ser uma determina<;ao da lei. Assim, compete ao Conse-
lho estabelecer instru<;6es e indica<;6espara a gestao do Fun-
do, estabelecendo 0 caminho a ser seguido pelo Comando
Unico. Este caminho, par certo, devera se pautar na trans-
parencia da aplica<;ao dos recursos, no respeito a participa-
<;aopopular e na aten<;ao a indicadares de qualidade de vida,
os quais buscam a inclusao social dos segmentos sociais de
preocupa<;ao da LOAS.

Art. 20 - 0 beneficio de presta<;ao continuada e a
garantia de 1 (urn) salario minimo mensal a pessoa parta-



devera ser declarada pelo requerente ou seu represen~
tante legal, sujeitando~se aos demais procedimentos pre~
vistos no regulamento para 0 deferimento do pedido."
(Reda~ao dada pela Lei Federal n° 9.720, de 30 de no~
vembro de 1998).

Art. 21 - 0 beneficio de presta~ao continuada deve
ser revisto a cad a 2 (dois) anos para avalia~ao da conti~
nuidade das condi~6es que the deram origem.

§ 1° - 0 pagamento do beneficio cessa no momen-
to em que forem superadas as condi~6es referidas no
caput, ou em caso de morte do beneficiario.

§ 2° - 0 beneficio sera cancelado quando se cons~
tatar irregularidade na sua concessao ou utiliza~ao.

''Art. 4° - A revisao do beneficio de presta~ao con~
tinuada prevista no art. 21 da Lei n° 8.742, de 1993, tera
inicio em 1° de setembro de 1997." (Lei Federal n° 9.720,
de 30 de novembro de 1998).

pacidade de provisao financeira" para manuten~ao do idoso
ou pessoa portadora de deficiencia.

Este conceito de familia encontra~se desatualizado da
realidade social, devendo as norm as que dai se originaram
observar a evolu~ao do direito de familia e especificamente 0

concubinato, assim como os convivios das popula~6es de rua
e dos cham ados "sem teto". Quanto a pessoa portadora de
deficiencia, entende a lei como tais aquelas portadoras de
deficiencia severa ou profunda.

Muito se tem discutido sobre 0 que seja "condi~ao sufi~
ciente" para prover a manuten~ao de uma pes soa portadora
de deficiencia ou pessoa idosa quando a lei considera "familia
apta" aquela que possui Y4 do salario minima para manter por
um mes qualquer de seus membros. Esta caracteriza~ao pro~
cedida pela lei desagradou todos os movimentos sociais por~
que adotou~se uma absurda condi~ao de capacidade que deixa
ao desalento um universo significativo de dramas sociais
vivenciados pelas familias dos excluidos.

A lei tambem estabelece que 0 beneficiario nao podera
ter qualquer outro beneficio. Esta comprova~ao certamente
nao devera partir do usuario ~ que no maximo preenchera
uma declara~ao~, mas sim do 6rgao responsavel pela conces~
saG do beneficio, 0 que exigira um sistema de cruzamento de
dad os de dificil execu~ao no Pais. Do requerimento da pessoa
idosa beneficiaria devera cons tar basicamente: idade; decla~
ra~ao de nao~exerdcio de atividade remunerada e a
il1existencia de renda; renda mensal familiar "per capita" men~
sal. Do requerimento da pessoa portadora de deficiencia de~
vera cons tar a comprova~ao da rend a familiar "per capita" e
a comprova~ao da deficiencia severa ou profunda.

A comprova~ao das condi~6es para a~esso ao beneficio
sera avaliada por equipe profissional do SUS ~Sistema Onico
de Saude, credenciada pelo Conselho Municipal de Assis~

A LOAS estabelece que a Assistencia Social deve visar
o enfrentamento da pobreza, a garantia dos minimos sociais e
o provimento de condi~6es para atender as contingencias e
atender a universaliza~ao dos direitos sociais.

Para desempenho desta missao a LOAS cria beneficios
(presta~ao continuada e 'eventuais), servi~os, programas de
assistencia social e projetos de enfrentamento da pobreza.

Os beneflcios de presta~ao continuada saG dirigidos a
segmentos espedficos, pessoa portadora de deficiencia e ao
idoso com 70 (setenta) anos ou mais. 0 pre~requisito basico
para a concessao e 0 de nao possuirem meios de proverem sua
existencia ou de te~la provida pela familia.

A lei define tambem 0 que seja "familia" (§ 1°, art. 20);
o que deve ser entendido por "pessoa portadora de deficien~
cia" (§ 2°, art. 20); eo que se entende por "familia com inca~



tencia Social. Este credenciamento devera ser orientado por
legislas;ao federal para que haja unidade de procedimento a
nivel nacional, observada a competencia dos municipios con-
forme se infere da Constituis;ao Federal (art. 30). A
inexisteneia de credenciamento no municipio permite que
seja procedido 0 credenciamento em outro proximo. 0 des-
locamento do usuario nestes casos deve ser responsabilidade
do sistema, como 0 saG os casos de tratamento de saude na
area do SUS, ja que e direito assegurado na lei. 0
disciplinamento do procedimento e da fonte de recursos para
estas despesas precisa ser objeto de orientas;ao federal.

o beneficio de prestas;ao continuada, que se traduz na
garanti a de 1 (um) salario minima mensal, deve ser revisto a
cada dois anos pela equipe credenciada pelo Conselho Mu-
nicipal, visando a identificar alteras;6es positivas na condi-
s;ao de saude ou na capacidade de manutens;ao apresentada
pelo beneficiario que permitam exclui-lo do beneficio. 0 be-
neficio cessa com a morte do beneficiario; com sua "ausen-
cia" declarada e com a constatas;ao da inexistencia das
condis;6es que the deram origem. sera suspenso tambem quan-
do comprovada a sua irregular obtens;ao.

Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS).
§2°- Poderao serestabelecidosoutros beneficioseven-

tuais para atender necessidades advindas de situas;6es de
vulnerabilidade temporaria, com prioridade para a crians;a,
a familia, 0 idoso, a pessoa portadora de deficiencia, a ges-
tante, a nutriz e nos casos de calamidade publica.

§3° - 0 Conselho Nacional de Assistencia Social
(CNAS), ouvidas as respectivas representas;6es de Estados
e Municipios dele participantes, podera propor, na medida
das disponibilidades ors;amentarias das tres esferas de go-
verno, a instituis;ao de beneficios subsidiarios no valor de
ate 25% (vinte e cinco por cento) do salario minima para
cada crians;a de ate 6 (seis) anos de idade, nos tellliOSda
renda mensal familiar estabelecida no caput."

"sE<;Ao II
Dos Beneficios Eventuais

Alem dos beneficios de prestas;ao continuada, serao pres-
tados aos segmentos abrangidospela LOAS osbeneficios even-
tuais. Estes beneficios esU'io destinados apenas aos
beneficiarios que possuam renda mensal "per capita" inferior
a 1;4 do salario minima, que saG uma parcela da populas;ao
sem acesso aos minimos sociais.

Os beneficios eventuais estabelecidos pela LOAS nao se
limitam ao auxilio por natalidade ou morte, mas compreen-
dem outros beneficios que visam a atender necessidades oriun-
das de situas;6es de vulnerabilidade temporaria ou de
calamidade publica e os subsidiarios que tem como alvo as
crians;as de 0 a 6 anos de idade. A vulnerabilidade tempora-
ria encontra-se associada a ocorrencia de uma situas;ao mo-
mentanea de incapacidade para provimento da manutens;ao
da familia ou do proprio beneficiario. Ja os casos de calamida-
de publica dizem respeito aqueles que colocam em risco a
vida e a saude das pessoas.

A concessao dos beneficios eventuais e 0 seu valor serao

Art. 22 - Entendem-se por beneficios eventuais
aqueles que visam ao pagamento de auxilio por natali-
dade ou morte as familias cuja renda mensal "per capita"
seja inferior a 1/4 (um quarto) do salario minimo.

§ 1°- A concessao e 0 valor dos beneficios de que
trata este artigo serao regulamentados pelos Conselhos
de Assistencia Social dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, mediante criterios e prazos definidos pelo



regulamentados pelos Conselhos Estaduais e Municipais de
Assistencia Social mediante criterios e prazos definidos pelo
Conselho N acional (§ 10, art. 22). Estes criterios deverao
respeitar os principios constitucionais da autonomia munici-
pal, espelhar a realidade social vivenciada pela popula<;ao e
considerar 0 contexto da descentraliza<;ao e democratiza<;ao
da politic a de assistencia social. Isto e, devem ser obtidos a
partir de um processo politico de negocia<;ao e participa<;ao.

No caso especifico do beneficio par natalidade ou morte,
compete ao Conselho Nacional definir os criterios e prazos, aos
Conselhos Estadual e Municipais compete regulamentar a con-
cessao e 0 valor e aos Estados- Membros e Municipios compete
destinar recursos financeiros para participa<;ao e custeio do
pagamento, respectivamente (art. 22, § 10 c/c art. 13, Ie 15,
inciso I, Lei Organica da Assistencia Social- LOAS, 1993).

Os Conselhos, anualmente, poderao rever a regulamen-
ta<;aoestabelecida para os beneficios eventuais. A Prefeitura
Municipal ou orgao ou entidade par ela autorizado, govema-
mental ou nao-govemamental, podera processar a concessao
dos auxilios e subsidios. Compete tambem a Prefeitura Muni-
cipal expedir as instru<;6es e instituir formularios necessarios
a operacionaliza<;ao dos beneficios. Os comprovantes de mo-
radia e local de trabalho devem ser avaliados e considerados.

Por ser a concessao atributo municipal com auxilio fi-
nanceiro estadual, cabera ao municipio estabelecer os meca-
nismos de controle e acompanhamento de todos os 'beneficios
eventuais' estabelecidos.

A assistencia social deve prover os minimos sociais ou
garanti-los a toda popula<;ao (art. 10 e art. 20, paragrafo lini-
co). Para este alcan<;amento a LOAS estabelece os objetivos
da assistencia social, dentre os quais se destaca a garanti a de
1 (um) salario minima de beneficio mensal a pessoa portado-
ra de deficiencia e ao idoso que nao possuam condi<;6es de

prover a propria existencia ou de te-la promovida pela sua
familia (art. 3°) .

Ao estabelecer 0 pre-requisito para a concessao a LOAS
identifica osbeneficiarios como sendo nao aqueles que nao tem
acessoaosminimos sociais,mas tao- soosque encontram-se com
renda familiar mensal "per capita" inferior a Y4 (um quarto) do
salariominima ou que vivendo solitariamente nao possuam con-
di<;6esde prover-se. A LOAS possibilitaque seja a crian<;ade 0 a
6 anos de idade inclusa no rol dos beneficiarios, mas somente
aqueles que convivem em familiacom renda mensal "per capita"
inferior a Y4 do salariominimo, recebendo neste caso, em carater
subsidiario, 0 valor de 25% do salario minimo.

A fixa<;a~do qUantum dependera de disponibilidade or-
<;amentaria das q~sesferas de govemo, ouvida a representa-
<;aodos Estados e dos Municipios com assento no Conselho
Nacional. Infere-se do texto legal que a representa<;ao do
Estado e dos Municipios no Conselho N acional tem compe-
tencia diferenciada dos demais Conselheiros, cabendo-lhes a
articula<;ao dos govemos estaduais e dos govemos municipais
nas suas respectivas esferas, com 0 fito de se obter informa-
<;6essobre as disponibilidades ar<;amentarias e sobre a opor-
tunidade da concessao do beneficio em questao.

Contudo, mesmo que 0 Conselho tenha ouvido estes
membros - e estes os seus representados -, nao tem ele poder
coercitivo para, em avalizando os termos expostos pela re-
presenta<;ao, aprovar uma Resolu<;aoque imponha cumpri-
mento obrigatorio. Esta Resolu<;ao tera carater de
recomenda<;ao.

"sEc;Ao III
Dos Servi<;os

Art. 23 - Entendem-se par servi<;osassistenciais as
atividades continuadas que visem a melhoria de vida da



popula<;ao e cujas a<;6es,voltadas para as necessidades
basicas, observem os objetivos, prindpios e diretrizes
estabelecidas nesta lei.

Paragrafo unico. Na organiza<;ao dos servi<;ossera
dada prioridade a infancia e a adolescencia em situa<;ao
de risco pessoal e social, objetivando cumprir 0 disposto
no art. 227 da Constitui<;ao Federal e na Lei n° 8.069, de
13 de julho de 1990."

A LOAS define como "programas de assistencia social"
as a~6es que tenham por objetivo qualificar, incentivar e
melhorar os "servi<;os"assistenciais. Dentre estes program as
estabelece prioridade aos que prop6em uma inser<;aosocial e
profissional ao beneficiario.

Estas a<;6esde assistencia social devem estar integradas
aos demais setares (saude, educa<;ao, trabalho, ... ), contando
com area de abrangencia claramente definida e com perfodo
de tempo do beneficio limitado.

Dentre as a<;6esde assistencia podemos destacar aque-
las que tern por objetivo:

a) promover a integra<;ao gradativa das creches no siste-
ma educacional com a complementa<;ao, de forma articula-
da, de a<;6esde saude e de assistencia social;

b) fomentar 0 atendimento s6cio-educativo a crian<;ase
adolescentes de 7 a 14 anos, visando ao ingresso, reingresso, a
permanencia e ao sucesso na escola, em estreita vincula<;ao
com a rede escolar e com as familias das crian<;as;

c) atender ao adolescente de 14 a 18 anos atraves de
a<;6esde inicia<;aoe capacita<;ao profissional, encaminhando
ao trabalho, em estreita colabora<;ao com as politicas educa-
cional, de forma<;ao para 0 trabalho, de gera<;ao de renda,
atividades de recupera<;ao de ensino e transi<;ao a
escolariza<;aoformal;

d) apoio as crian<;ase adolescentes em situa<;aode risco
pessoal e social, atraves de arienta<;ao e apoio s6cio-familiar e
apoio s6cio-educativo em meio aberto;

e) apoio ao atendimento as crian<;ase adolescentes em
situa<;aode abandono, e/ou vitimas de maus-tratos, atraves de
abrigo, guarda-familiar e/ou coloca<;aoem familia substituta;

f) estimular a cria<;aode microunidades produtivas;
g) estimular a cria<;ao de oportunidades de neg6cios

pr6prios;

A LOAS estabelece "servi<;os"que se traduzem em "ati-
vidades continuadas", com a finalidade de garantir os minimos
sociais. Estas atividades continuadas saGaquelas desenvolvi;
das por 6rgaos govemamentais e nao-govemamentais como
par exemplo, 0 abrigo, 0 asilo, a creche. Os recursos publicos
serao investidos prioritariamente nas atividades volt adas ao
atendimento a crian<;ae ao adolescente em situa<;aode risco
pessoal e social, cuja defini<;aoja se efetuou anteriormente.

"sE<;AoIV
Dos Programas de Assistencia Social

Art. 24 - Os programas de assistencia social com-
preendem a<;6esintegradas e complement ares com ob-
jetivos, tempo e area de abrangencia definidos para
qualificar, incentivar e melhorar os beneficios e os servi-
<;osassistenciais.

§ 1° - Os programas de que trata este artigo serao
definidos pelos respectivos Conselhos de Assistencia So-
cial, obedecidos os objetivos e principios que regem esta
lei, com prioridade para a inser<;aoprofissional e social.

§ 2°- Os programas voltados ao idoso e a integra<;ao
da pessoa portadora de deficiencia serao devidamente
articulados com 0 beneficio de presta<;ao continuada
estabelecido no art. 20 desta lei."



"sEc;Aov
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza

a iniciativas que garantam meios, capacidade produtiva e de
gestao aos grupos populares que encontram~se a margem do
desenvolvimento econ6mico~sociaL

Estes projetos, sintonizados com a poHtica de preserva~
~ao do meio ambiente, buscam a melhoria das condi~6es de
subsistencia e a eleva~ao do padrao de qualidade de vida. As
iniciativas populares, objeto de investimento econ6mico~so-
cial, serao subsidiadas tecnica e financeiramente.

Os projetos de enfrentamento da pobreza terao partici~
pa~ao dos demais setores das politic as publicas, contando com
parcerias de 6rgaos govemamentais e nao~govemamentais em
sistema de coopera~ao.

o enfrentamento da pobreza, enquanto campo de atua-
~ao especffico, pode ser implementado atraves de a~6es de
"gera~ao de renda", de "assistencia integral a crian~a e ao
adolescente" e de a~6es "sociais e comunitarias".

Estas a~6es ou subprojetos podem ser assim definidos:
a) Subprojeto de A~6es Sociais e Comunitarias:
Apoio tecnico e de recursos para execu~ao de ativida~

des comunitarias, tais como, trabalho com gestantes e idososj
grupos artfsticos; creches comunitarias; outros.

b) Subprojeto de Gera~ao de Renda:
Apoio tecnico a programas comunitarios de gera~ao de

emprego e renda, estimulando 0 exercfcio de parcerias, como
por exemplo 0 apoio a cria~ao de cons6rcios de servi~os.

Apoio financeiro para melhoria dos nfveis de produ~ao
e custeio das atividades produtivas.

c) Subprojeto de Assistencia Integral a Crian~a e ao
Adolescente:

Apoio financeiro para investimento em espa~os ffsicos e
equipamentos para atendimento as crian~as e adolescentes
em Regime de Orienta~ao e Apoio S6cio~Familiar e em Regi~
me de Abrigo.

h) apoiar programas e projetos que visem a melhoria da
qualidade de vida da pessoa idosa e proporcione sua
integra~ao na vida comunitaria;

i) promover a integra~ao da pessoa portadora de defici~
encia a vida comunitaria;

j) fomentar a habilita~ao e a reabilita~ao da pessoa por-
tadora de deficiencia;

1)assegurar a melhoria de qualidade no desempenho dos
agentes que trabalham nas organiza~6es que executam os pro-
gramasde Assistencia Social.

No que pertine as a~6es direcionadas a pessoa idosa e a
pessoa portadora de deficiencia, as mesmas deverao abranger
o universo daqueles atendidos com 0 beneficio de presta~ao
continuada.

Art. 25 - Os projetos de enfrentamento da pobreza
compreendem a institui~ao de investimento econ6mi~
co~social nos grupos populares, buscando subsidiar, fi~
nanceira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam
meios, capacidade produtiva e de gestao para melhoria
das condi~6es gerais de subsistencia, eleva~ao do padrao
da qualidade de vida, a preserva~ao do meio ambiente e
sua organiza~ao social.

Art. 26 - 0 incentivo a projetos de enfrentamento
da pobreza assentar~se~a em mecanismos de articula~ao
e de participa~ao de diferentes areas govemamentais e
em sistema de coopera~ao entre organismos govemamen~
tais, nao~governamentais e da sociedade civil."

Os projetos de enfrentamento da pobreza dizem respeito



"CAPITULO V
Do Financiamento da Assistencia Social

execu~ao e manuten~ao." (Reda~ao dada pela Lei Fede-
ral n° 9.720, de 30 de novembro de 1998).

Art. 30 - Econdi~ao para os repasses, aos Munidpi-
os, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que
trata esta lei, a efetiva institui~ao e funcionamento de:

I - Conselho de Assistencia Social, de composi~ao
paritaria entre governo e sociedade civil;

II - Fundo de Assistencia Social, com orienta~ao e
controle dos respectivos Conselhos de Assistencia Social;

III - Plano de Assistencia Social.
Paragrafo unico - E, ainda, condi~ao para transfe-

rencia de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos Munidpios a comprova~ao or~amentaria dos
recursos pr6prios destinados a Assistencia Social,
alocados em seus respectivos Fundos de Assistencia So-
cial, a partir do exerdcio de 1999." (inclusao: Lei Fede-
ral n° 9.720, de 30 de novembro de 1998).

Art. 27 - Fica 0 Fundo Nacional de A~ao Comuni-
taria (Funac), institufdo pelo Decreto n° 91.970, de 22
de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo
n° 66, de 18 de dezembro de 1990, transformado no Fun-
do Nacional de Assistencia Social (FNAS).

Art. 28 - 0 financiamento dos beneffcios, servi~os,
program as e projetos estabelecidos nesta lei far-se-a com
os recursos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Munidpios, das demais contribui~6es sociais previs-
tas no art. 195 da Constitui~ao Federal, alem daqueles
que comp6em 0 Fundo Nacional de Assistencia Social
(FNAS).

§.1°- Cabe ao 6rgao da Administra~ao Publica Fe-
deral responsavel pela coordena~ao da Polltica Nacio-
nal de Assistencia Social gerir 0 Fundo Nacional de
Assistencia Social (FNAS) sob a orienta~ao e controle
do Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS).

§ 2° - 0 Poder Executivo dispora, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias a contar da data de publica~ao
desta lei, sobre 0 regulamento e funcionamento do Fun-
do Nacional de Assistencia Social (FNAS).

Art. 29 - Os recursos de responsabilidade da Uniao
destinados a assistencia social serao automaticamente
repass ados ao Fundo N acional de Assistencia Social
(FNAS), a medida que se forem realizando as receitas.

Paragrafo unico. Os recurs os de responsabilidade da
Uniao destinados ao financiamento dos beneffcios de
presta~ao continuada, previstos no art. 20, poderao ser
repassados pelo Ministerio da Previdencia e Assistencia
Social diretamente ao INSS, 6rgao responsavel pela sua

Estes artigos merecem regulamenta~ao via Decreto do
Poder Executivo e exigem tambem a emissao de Resolu~6es
do Conselho e Instru~6es do Comando Onico, estas ultimas
detalhando especificidades.

Os recursos alocados no Or~amento Publico e previstos
na Lei de Diretrizes Or~amentarias como sendo do Fundo de
Assistencia Social, devem compreender as contribui~6es de
outras instancias ou nfveis, as doa~6es nacionais e internaci-
onais de origem publica ou privada, as contribui~6es sociais
previstas no art. 195 da Constitui~ao Federal, as aplica~6es
financeiras, alem de outras fontes.

A gestao do Fundo e privilegio do Comando Onico da
Assistencia Social, mas a orienta~ao e controle do mesm? e
competencia do Conselho de Assistencia Social. Como se ve,
o conceito de gestao e limitado, e embora presente a



discricionariedade, esta se conformara aos estritos limites de-
finidos pelas orienta<;oes emanadas do Conselho.

Este Fundo Nacional proporcionara a repasse de recur-
sos aos Fundos Estaduais e Municipais de Assistencia Social,
obedecidos criterios a serem estabelecidos pelo Conselho. 0
Conselho Nacional estabeleceu para a ana de 1997 a garan-
tia de recursos para as atividades continuadas conveniadas
em 1996 e tambem uma parcela de recursos adicionais desti-
nada ao enfrentamento da pobreza, a qual sera distribuida
tendo par base um indice criado a partir de indicadores soci-
ais e dados populacionais. A transferencia desses recursos deve
ocorrer atraves de instrumentos juridicos como convenios,
contratos, ajustes au similares. De outra parte, entende-se
possivel e ha que se viabilizar a estudo juridico das transfe-
rencias dos recursos entre Fundos que dispensarem estes ins-
trumentos, a que evitaria presta<;oes'de contas e garantiria a
autonomia municipal nas decisoes de interesse local. 0 re-
curso transferido de Fundo a Fundo entraria como uma re-
ceita origin aria de uma transferencia privada a titulo de
doa<;ao,par exemplo.

Os Estados e Munidpios para receberem recursos do
FundoNacional devem implantar e implementar os seus Con-
selhos, Fundos e Plano de Assistencia Social. 0 mero docu-
menta legal de cria<;aonao sera suficiente. Eoportuno alertar
que 0 Conselho Nacional devera criar instrumentos de acom-
panhamento do funcionamento dos Conselhos e Fundos para
implanta<;ao e manuten<;ao do sistema de repasses.

o Decreta que dispoe sabre a regulamento e funciona-
menta do Fundo deve canter a destino da aplica<;ao,tais como
a pagamento de beneffcios (quais), a apoio financeiro a pes-
soas e institui<;oes,a transferencia entre Fundos, a capacita<;ao
de recursos humanos.

Os Fundos de Assistencia Social guardam similitude aos

Fundos para Infancia e Adolescencia no gerenciamento
contabil e administrativo. A diferen<;adeve se situar no des-
tino dos recursos, que par certo devem financiar programas
de atendimento diferenciados no que pertine a crian<;as.Ao
menos espera-se, ja que a descentraliza<;ao e municipaliza<;ao
pretendem evitar a duplicidade de investimentos e de 6rgaos
coordenadores e financiadores.

, "CAPITULO VI
Das Disposi<;oesGerais e Transit6rias

Art. 31 - Cabe ao Ministerio Publico zelar pelo efe-
tivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.

Art. 32 - 0 Poder Executivo tera a prazo de 60 (ses-
sent a) dias, a partir da publica<;ao desta lei, obedecidas
as normas par ela instituidas, para elaborar e encami-
nhar projeto de lei dispondo sobre a extin<;ao e
reordenamento dos 6rgaos de assistencia social do Mi-
nisterio do Bem-Estar Social.

§ 1° - 0 projeto de que trata este artigo definira
formas de transferencias de beneffcios, servi<;os,progra-
mas, projetos, pessoal, bens m6veis e im6veis para a esfe-
ra municipal. .

§ 2° - 0 Ministro de Estado do Bem-Estar Social
indicara Comissao encarregada de elaborar a projeto de
lei de que trata este artigo, que cantara com a participa-
<;aodas organiza<;oes dos usuarios, de trabalhadores do
setor e de entidades e organiza<;oesde assistencia social.

Art. 33 - Decorrido a prazo de 120 (cento e vinte)
dias da promulga<;ao desta lei, fica extinto a Conselho
Nacional de Servi<;oSocial (CNSS), revogando-se, em
conseqliencia, as Decretos-Lei nOS525, de 1° de julho de
1938, e 657, de 22 de julho de 1943.



§ 1° - 0 Poder Executivo tomar a as providencias
necessarias para a instalac;;aodo Conselho Nacional de
Assistencia Social (CNAS) e a transferencia das ativi~
dades que passarao a sua competencia dentro do prazo
estabelecido no caput, de forma a assegurar que nao haja
soluc;;aode continuidade.

§ 2° - 0 acervo do 6rgao de que trata 0 caput sera
transferido, no prazo de 60 (sessenta) dias, para 0 Con~
selho Nacional de Assistencia Social (CNAS), que pro-
movera, mediante criterios e prazos a serem fixados, a
revisao dos processos de registro e certificado de entida-
de de fins filantr6picos das entidades e organizac;;aode
assistencia social, observado 0 disposto no art. 3° desta
lei. .

Art. 34 - A Uniao continuara exercendo papel
supletivo nas ac;;6esde assistencia social, por ela atu~
almente executadas diretamente no ambito dos Esta~
dos, dos Munidpios e do Distrito Federal, visando a
implementac;;ao do disposto nesta lei, por prazo maximo
de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publi-
cac;;aodesta lei.

Art. 35 - Cabe ao 6rgao da Administrac;;ao Publica
Federal responsavel pela coordenac;;ao da Politic a Na~
cional de Assistencia Social operar os beneffcios de pres-
tac;;aocontinuada de que trata esta lei, podendo, para
tanto, contar com 0 concurso de outros 6rgaos do Go~
verno Federal, na forma a ser estabelecida em regula~
mento."

Paragrafo unico - 0 regulamento de que trata 0caput
definira as formas de comprovac;;aodo direito ao benefi-
cio, as condic;;6esde sua suspensao, os procedimentos em
casos de curatela e tutela e 0 6rgao de credenciamento,
de pagamento e de fiscalizac;;ao,dentre outros aspectos.

''Art. 36 - As entidades e organizac;;6esde assisten~
cia social que incorrerem em irregularidades na aplica~
c;;aodos recursos que lhes forem repassados pelos poderes
publicos terao cancelado seu registro no Conselho N a-
cional de Assistencia Social (CNAS), sem prejuizo de- ". . "ac;;oesClvelSe penms.

''Art. 37 - 0 beneficio de prestac;;aocontinuada sera
devido ap6s 0 cumprimento, pelo requerente, de todos
os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua
concessao, inclusive apresentac;;ao da documentac;;ao
necessaria, devendo 0 seu pagamento ser efetuado em
ate noventa dias ap6s cumpridas as exigencias de que
trata este artigo. (Redac;;aodada pela LeiFederal n° 9.710,
de 30 de novembro de 1998).

Paragrafo unico - No caso de 0 primeiro pagamen~
to ser feito ap6s 0 prazo previsto no caput, aplicar~se~a
na sua atualizac;;ao0 mesmo criterio adotado pelo INSS
na atualizac;;ao do primeiro pagamento de beneficio
previdenciario em atraso. (Redac;;aodada pela Lei Fede~
ral n° 9.no, de 30 de novembro de 1998)~"

Art. 2° - Os 6rgaos envolvidos nas ac;;6esmencio~
nadas no §6° do art. 20 e no art. 37 da Lei n° 8.742, de
1993, deverao, ate 31 de dezembro de 1995, adaptar~se
e organizar~se para atender ao que consta daqueles dis-
positivos. (inclusao: Lei Federal n° 9.710, de 30 de no-
vembro de 1998).

Art. 3° - 0 requerimento de beneficio de prestac;;ao
continuada, de que trata 0 art. 37 da Lei n° 8.742, de
1993, sera protocolizado a partir de 1°de janeiro de 1996.
(inclusao: Lei Federal' n° 9.no, de 30 de novembro de
1998).

Art. 38 - A idade prevista no art. 20 desta Lei redu~
zir~se~a,respectivamente, para 67 (sessenta e sete) e 65



(sessenta e cinco) anos a partir de lode janeiro de 2000
e 1°de janeiro de 2002. (inclusao: Lei Federal n° 9.720,
de 30 de novembro de 1998).

Art. 39 - 0 Conselho Nacional de Assistencia So~
cial (CNAS), por decisao da maioria absoluta de seus
membros, respeitados 0 on;amento da seguridade social
e a disponibilidade do Fundo N acional de Assistencia
Social (FNAS), podera prop or ao Poder Executivo a al~
tera~ao dos limites de renda mensal "per capita" defini~
dos no § 3° do art. 20 e caput do art. 22.

Art. 40 - Com a implanta~ao dos beneffcios previs~
tos nos arts. 20 e 22 desta lei, extinguem~se a renda men~
sal vitalfcia, 0 auxilio natalidade e 0 auxilio funeral
existentes no ambito da Previdencia Social, conforme 0

disposto na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data da sua

publica~ao.
Art. 42 - Revogam~se as disposi~oes em contrario."

parquet em qualquer hip6tese ou oportunidade em que 0 tema
a ser discutido esteja relacionado com interesses e direitos dos
usuarios da lei. Na realidade a lei outorgou ao Ministerio Pu~
blico a legitima~ao para agir. Alem disso, a Constitui<;ao F -
deral identifica 0 Ministerio Publico como 6rgao encarregado
de garantir que certos interesses da sociedade (vontade de
todos) tenham especial aten~ao. Na area civet, 0 Promotor
de Justi~a atua instaurando inqueritos civise propondo a a~ao'
civil publica; na esfera da administra<;ao publica de interesses
privados, exercita a curadoria de casamentos e aprova acor~
dos extrajudiciais; na area penal, exercita 0 poder de acusar;
mas suas atribui~oes vem aumentando na area da defesa do
regime democratico e em favor do respeito dos Poderes Publi~
cos e servi~os de relevancia publica aos direitos constitucio~
nais. Atua assim, ora como 6rgao agente (a<;oescivis publicas,
por exemplo), ora como 6rgao interveniente (questoes envol~
vendo incapazes, as a~oes populares, etc.).

No que pertine a a~oes de assistencia social e responsa~
bilidade da Uniao, 0 legislador foi prudente ao acre seer na lei
o art. 34. Isto porque 0 art. 12 nao elenca como competencia
da Undo as a~oes assistenciais, salvo,aquelas em carater de
emergencia, no que obriga 0 apoio tecnico e financeiro. 0
art. 34 vem assegurar 0 compromisso da Uniao de, num prazo
de 12 (doze) meses, permitir a adapta~ao dos demais niveis a
nova situa~ao.

Atendendo ao principio federativo e a autonomia muni~
cipal, a LOAS nao definiu prazos para 0 reordenamento das
institui~oes estaduais e municipais. 0 que se observa nesta
area e uma pouca mobiliza~ao para a identifica~ao e assun~ao
da assistencia social enquanto polltica publica municipal, no
sentido de criar ou adaptar 6rgaos para este fim. A despeito
de terem sido formados seminarios, palestras, encontros, etc.
destinados ao esclarecimento das atribui~oes e conseqliente

Este conjunto de dispositivos legais reordena as institui~
~oes federais que se pautavam na visao centralizadora das
decisoes para contemplar a municipaliza~ao do atendimento,
propondo a participa~ao paritaria da sociedade civil organi~
zada num novo 6rgao colegiado que substitui 0 Conselho
Nacional do Servi~o Social e estabelece competencia a 6rgao
da Administra~ao Publica Federal para operar os beneflcios
de presta~ao continuada.

No que diz respeito a competencia do Ministerio Publi~
co, de zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos na
LOAS, saGinumeras as providencias de cunha administrati-
vo e administrativo-juridico que podem ser desenvolvidas para
viabilizar os objetivos da Lei Organica da Assistencia Social ~
LOAS. E pretensao da lei permitir a atua~ao do membro do



organizac;ao funcional deste novo setor, nao se buscou ainda
o estabelecimento de diretrizes operacionais, 0 que deve ser
feito pelo comando unico estadual, ja que the compete a co-
ordenac;ao da politica estadual de assistencia social.

Dentre as materias constantes destes artigos cabe desta-
que: a) compromisso do Ministerio Publico para com a garan-
tia dos direitos estabelecidos pela LOASj b) a previsao da
penalidade de cancelamento de registro no CNAS para enti-
dades que incorrerem em irregularidades com recursos repas-
sados pelo Fundoj c) a elasticidade do limite de rend a mensal
"per capita" definido no § Jo do art. 20e caput do art. 22 da
LOAS.

Finalmente, 0 art. 41 trata de uma regra geral para uma
lei entrar em vigor, a qual esta' prevista na Lei de Introduc;ao
ao C6digo Civil, em seu art. 10, sendo de 45 dias ap6s a sua
publicac;ao, salvo disposic;ao em contrario. Este e 0 periodo
assecurat6rio do principio da presunc;ao do conhecimento
previa do texto legal (art. 3° da referida lei).

Ministerio Publico e sua Interface
com a Assistencia Social*

ra. Coordenadora da mesa, Dra. Alaor, demais compo-
nentes do painel, Dr. Dionisio, Dr. Helio, cara Edi,
Presidenta do Conselho Estadual do Idoso, Sras. e Srs.

Muito boa-tarde.
Inicialmente gostaria de agradecer aos organizadores do

seminario a oportunidade de falar e expor algumas ideias so-
bre urn tema, devo dizer, infelizmente pouco estudado e pou-
co debatido no meio juridico.

E necessario reconhecer que 0 dia-a-dia do jurista esta
ligado ao direito civil, ao direito penal, ao direito processual,
ao direito tributario, enfim, a Assistencia Social, salvo os ca-
sos especificos e isolados que eventualmente pontuam a vida
forense, nao faz parte do nosso cotidiano.

Este fato toma fundamental reafirmar a importancia
deste evento, que cumpre urn papel no despertar da necessi-
dade de maior reflexao sobre a Lei Organica da Assistencia
Social, ja no seu S° aniversario.

Esta Lei tern que ser vista como urn marco para 0 desen-
volvimento da sociedade brasileira, pois elimina qualquer
conotac;ao patemalista da Assistencia Social, para transforma-
la num direito constitucionalmente assegurado. E ouvindo as
preocupac;6es legitimas relatadas pelos integrantes da mesa

BRASIL. Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Lei Organic a de As-
sistencia Social. Coletanea de Leis, Florianopolis: CRESS/SC,
1997.

BRASIL. Lei n° 9.720, de 30 de novembro de 1998. Da nova reda~ao a
dispositivos da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispoe
sobre a organiza~ao da Assistencia Social e da outras providencias.
Diana Oficial, Brasflia, v. 136, n° 230, 1998. Se~ao 1.

BRASIL. Constitui~ao. Passo Fundo: UPF, 1988. 292p.

* Palestra proferida pela Ora. Eliane Voleato, no Semimlrio "5 anos de LOAS" promovido
pela OAB/SC, em dezembro de 1988. .' _
** Coordenadora de Oefesa dos Oireitos Humanos, Cidadama e das Func;oes - Procurado-
ria de Justic;a do Estado de Sc.



anterior, especialmente a Givanete, que perguntava se existe
algo para comemorar nestes 5 anos de Lei Organica, devo
afirmar:

Sim, ha muito para comemorar.
S6 0 fato cia Lei existir e um fato a ser comemorado, ain-

da e sempre, pois quer me parecer que muitos politicos que
participaram do processo legislativo nao tinham no<;,:aodo que
ela significava. Nao tinham no<;,:aode que com a vigencia da
Lei Organic a da Assistencia Social estaria acabada a era do
beneficio social como fruto de um favor pessoal do politico
para 0 assistido.

Se existem problemas na realiza<;,:aoda integralidade da
Lei, se e preciso lutar para que ela se tome uma realidade,
isto e e sempre sera assim. E quando as preocupa<;,:6esque vi
relatadas pelas Assistentes Sociais, no sentido de que e preci-
so muita luta para que a Lei se tome efetiva, s6 posso recor-
dar 0 ensinamento de Von Ihering, um dos meus juristas
preferidos, no seu livro "A Luta pelo Direito", no qual afirma
que e preciso lutar sempre, lutar para adquirir direitos e lutar
para manter direitos, pois 0 povo que deixa de lutar pelos seus
direitos invariavelmente os perdera.

Abordando mais especificamente 0 tema Ministerio Pu-
blico e sua Interface com a Assistencia Social, entendo ne-
cessario estabelecer a no<;,:aodo que e e para que existe 0

Ministerio Publico, depois disso poderemos entao reconhe-
cer sua inter-rela<;,:aocom a Assistencia Social.

Como nao vem ao caso tra<;,:arum hist6rico do Ministe-
rio Publico no mundo ou no Brasil, YOU me limitar a falar do
Ministerio Publico que surgiu com a Constitui<;,:aoFederal de
1988.

Este que e reconhecidamente uma institui<;,:aocomple-
tamente diferente da que existiu ate a promulga<;,:aoda Mag-
na Carta.

o Ministerio Publico, segundo a defini<;,:aoestabelecida
na Constitui<;,:aoFederal, e institui<;,:aopermanente, essencial
a fun<;,:aojurisdicional do estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem juridica, do regime democratico e dos interesses soci-
ais e individuais indisponiveis.

Em outras palavras, 0 Ministerio Publico, que nasceu como
uma institui<;,:aoque tinha por objetivo a persecu<;,:aocriminal,
tomou-se 0 defensor da sociedade. Muitos 0 comparam ao
"Ombudsman" sueco, 0 advogado do povo, aquele que recebe
a incumbencia constitucional de fazer cumprir as leis.

Sao suas as tarefas de defender todos os interesses publi-
cos, nao no sentido de interesses dos 6rgaos estatais, mas os
interesses cham ados difusos, ou seja, os interesses que trans-
cendem os de uma s6 pessoa, os interesses da sociedade, como
saGos interesses da manuten<;,:aoda ordem juridica, do meio
ambiente, do consumidor, das crian<;,:ase adolescentes, das
pessoas portadoras de deficiencia, dos idosos, e todos os de-
mais estabelecidos na Constitui<;,:aoFederal.

Esta defesa se efetivara principalmente emjulzo, ou atra-
yes do inquerito civil publico, que se transformou nos ultimos
anos num poderoso instrumento de defesa da sociedade, nos
mais divers os setores, isso quer dizer que, s6 haver a interven-
<;,:aopela instaura<;,:aode processo no caso de descumprimento
de uma obriga<;,:aolegal. Eo ultimo recurso, pois 0 normal das
rela<;,:6esjuridicas se baseia no cumprimento espontaneo das
obriga<;,:6es.

Em poucas palavras este e 0 Ministerio Publico Brasileiro.
De outro lado temos a Assistencia Social.
Como me encontro entre especialistas em Assistencia

Social, nao me atrevo a formular conceitos, limitando-me a
relacionar os objetivos arrolados pelo texto constitucional no
seu art. 203, que diz:

Art. 203 - A Assistencia Social sera prestada a quem



dela necessitar, independentemente de contribui<;ao a
seguridade social, e tem por objetivos:

I ~a prote<;ao a familia, a maternidade, a infancia, a ado~
lescencia e a velhicej

II - 0 amparo as crian<;as e adolescentes carenteSj
III ~a promo<;ao da integra<;ao ao mercado de trabalho;
IV ~a habilita<;ao e reabilita<;ao das pessoas portadoras

de deficiencia e a promo<;ao de sua integra<;ao a vida comu-
nitariaj

V - a garantia de um salario minima de beneficio mensal
a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso que comprovem
nao possuir meios de promover a propria manuten<;ao ou de
te-Ia provida por sua famila, conforme dispuser a lei.

Os textos legais falam por si mesmos e e facil concluir
que entre 0 Ministerio Publico e a Assistencia Social existe
muito em comum, ou seja, os interesses de crian<;ase adoles~
centes, de pessoas portadoras de deficiencia, dos idosos, e de
todo aquele que de uma forma ou de outra necessitar da As~
sistencia Social, que e um direito assegurado na Constitui<;ao
Federal.

Neste momenta e necessario esclarecer algumas diferen-
<;asna atua<;ao do Ministerio Publico em rela<;ao as crian<;as
e adolescentes e adultos, diferenciando as pessoas segundo
sua capacidade civil.

A atua<;aoem rela<;aoa crian<;ae 0 adolescente tem bases
mais amplas, podendo inclusive tutelar interesse individual,
segundo 0 que determina 0 art. 201 do ECA.

Ja em rela<;ao aos civilmente capazes, idosos, pessoas
portadoras de deficiencia ou qualquer outro cidadao, em re-
gra as a<;6esmovidas pelo Ministerio Publico tem que estar
fundamentadas em um interesse difuso.

A exce<;ao que cabe ressaltar neste momenta e justa~
In I tc a que se refere aos direitos estabelecidos na Lei Orga-

nica da Assistencia Social, ou seja, 0 direito aos beneficios de
presta<;ao continuada e os beneficios eventuais.

Para estes, especificamente, parece haver possibilidade
de atua<;ao do Ministerio Publico em favor de pessoa civil-
mente capaz em interesse individual, em legitima<;ao extra-
ordinaria criada pelo art. 31 da LOAS, que diz:

Art. 31 - Cabe ao Ministerio Publico zelar pelo efetivo
respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.

Assim, quando estamos tratando de interesse individual
de pessoa civilmente capaz, salvo esta exce<;aoapontada em
que pode haver atua<;ao em defesa de interesse individual, a
atua<;aodo Ministerio Publico tem que se limitar a existencia
de interesse difuso.

Tendo esbo<;adoconceitualmente qual e a forma de agir
do Ministerio Publico, para compIemen tar gostaria de relatar
algumas das a<;6esque estamos desenvolvendo.

Na area da crian<;ae do adolescente, pe<;oescusas, pois
nao e a minha area de atua<;ao, mas 0 que posso afirmar sac
os resultados positivos obtidos com 0 Inquerito Civil Publico
001/1995, que elaborou exaustivo levantamento sobre as con~
di<;6esde atendimento e de implementa<;ao dos direitos das
crian<;as e adolescentes, em todo 0 Estado, e ja resultou na
efetiva<;ao de mais de 250 ajustamentos de conduta entre 0

Ministerio Publico e Estado e os munidpios catarinenses.
Na area do idoso, a maior responsabilidade do Ministe-

rio Publico com 0 idoso, de forma coletiva, esta na fiscaliza-
<;aodas condi<;6esde atendimento do idoso institucionalizado,
responsabilidade esta insculpida no art. 25, inciso VI, da Lei
Organic a do MP.

Esta fiscaliza<;aotem por base 0 cumprimento das nor~
mas e padr6es de funcionamento de casas de repouso, clini-
cas geriatricas e congeneres, estabelecidos na portaria n° 810,
de 1989, do Ministerio da Saude.



Para bem cumprir esta fun<;;ao,0 Ministerio Publico ini-
ciou, junto as 88 (oitenta e oito) Curadorias de Defesa dos
Direitos Humanos e Cidadania, existentes no Estado de San-
ta Catarina, cadastramento das entidades que abrigam ido-
sos, para fins de fiscaliza<;;ao,bem como, desenvolve trabalho
em colabora<;;ao com 0 Conselho Estadual do Idoso para
implementar a fiscaliza<;;aotendo por base a legisla<;;aoexis-
tente, alem de estar auxiliando na elabora<;;aode propostas
para a altera<;;aoe melhora do marco legal, especialmente 0

C6digo Estadual da Saude.
Na area da pessoa portadora de deficiencia, quando as-

sumi a Coordenadoria de Defesa dos Direitos Humanos, da
Cidadania e das Funda<;;oes,iniciei dois trabalhos paralelos
em defesa das pessoas portadoras de deficiencia, um na area
de acessibilidade do meio urbano e outro na area de reserva
de mercado de trabalho.

Estes trabalhos se desenvolveram inicialmente pelo le-
vantamento da situa<;;aonormativa nos munidpios, com a
elabora<;;aode esbo<;;osde textos legais que respeitassem 0 dis-
posto na Constitui<;;ao Federal e na Lei n° 7.853, de 24 de
outubro de 1989. Dispoe sobre 0 apoio as pessoas portadoras
de deficiencia, sua integra<;;aosocial, sendo que ja podemos
relatar que alguns munidpios estao editando legisla<;;ao.Ain-
da ontem recebi a noticia da comarca de Guaramirim, na
qual todos os munidpios ja ajustaram sua conduta.

Alem disso, atraves da Coordenadoria, estamos efetivan-
do levantamento das entidades que receberam Certificado
de Entidade de Fins Filantr6picos pelos Conselhos Munici-
pais de Assistencia Social, com 0 objetivo de coibir algumas
situa<;;oesde entidades que nao tem objetivos legalmente qua-
lificados como Filantr6picos ou de Assistencia Social, e que
'stavam recebendo indevidamente 0 Certificado.

tas saGas a<;;oesque se iniciaram de oficio, pelo Minis-

terio Publico, devendo ser somadas aos procedimentos oriun-
dos de representa<;;oes do Conselho Estadual de Assistencia
Social, que tem por objetivo primeiro a manuten<;;ao da or-
dem legal instituida pela LOAS.

Para finalizar, porque parece que ja falei demais, e preci-
so acrescentar que foi dado ao Ministerio Publico, a partir da
Constitui<;;aode 1988, muitas fun<;;oese atribui<;;oes,mas nao
recursos. Necessitamos formar parcerias com os mais diversos
setores da sociedade, em especial nesta materia, com os Con-
selhos de Assistencia Social, para bem desenvolvermos nos-
sas obriga<;;oeslegais. Diria, com muito mais enfase, que
necessitamos da cobran<;;asocial da nossa atua<;;ao.As pesso-
as precisam procurar 0 Promotor de ]usti<;;a,provoca-Io. Nao
esperem que 0 promotor va atras dos problemas da comuni-
dade, levem os problemas ate ele. Se nao for assim, 0 promo-
tor nao ira, ja assoberbado com outras fun<;;oes,alcan<;;aras
necessidades da sociedade a quem deve servir.

Em suma, freqlientem os gabinetes dos promotores. Eles
estao la para isso, para atender os interesses sociais.

BRASIL. Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Lei Organic a de As-
sistencia Social. Coletanea de Leis, Florianopolis: CRESS/SC, 1997.

BRASIL. Constitui«ao. Passo Fundo: UPF, 1988. 292p.



A Secretaria de Assistencia Social e
os Cinco Anos da Lei Organica da

Assistencia Social- LOAS

l.INTRODUc;Ao

alem de se dirigir aos segmentos da popula~ao vulnerabilizados
pelas situa~oes de pobreza, de abandono e de exclusao, assu-
me tambem a decisiva fun<;;aode promover, coordenar e
monitorar servi~os, programas e projetos destinados a prote-
~ao social de familias, crian<;;as,adolescentes, idosos; pessoas
portadoras de deficiencia, ete.

Para que a assistencia social pudesse corresponder a to-
dos estes objetivos e fun~oes, a Secretaria de Assistencia So-
cial, nestes ultimos anos promoveu, vem promovendo e
planeja para 0 futuro pr6ximo uma serie de eventos, que saG
objeto da nossa interven~ao, neste "Seminario sobre os 5 anos
da Lei Organic a da Assistencia Social-LOAS".

omo todos sabemos, foi a partir da Constitui~ao Fe-
deral de 1988 que a assistencia social ganhou reco-
nhecimento como politica publica. Com isso, passou

a fazer parte do conceito e do projeto de seguridade social,
entendido como "um conjunto integrado de a~oes de inicia-
tiva dos poderes publicos e da sociedade", cuja fun~ao e de
responder pelas demand as por padroes minimos de qualidade
de vida.

Desta forma, a assistencia social incorpora-se ao
paradigma de politica redistributiva, como forma de
enfrentamento dos problemas sociais derivados dos efeitos
desagregadores da dinamica econ6mica e enquanto direito
de cidadania, "sera prestada a quem dela necessitar, inde-
pendentemente de contribui~ao a seguridade".

A LOAS, regulamentando as disposi~oes para essa politi-
ca, determinou sua realiza~ao de forma integrada as politicas
setoriais, tendo em vista 0 combate a pobreza, a garantia dos
minimos sociais, 0 provimento de condi<;;oespara atender a
contingencias sociais e a universaliza~ao dos direitos sociais.

Assim, a assistencia social, segundo 0 espirito da LOAS,

~ 'r 'r5rio de Assistencia Social. Secretaria de Assistel1cia Social. Mil1isterio da
P" 'viu n in e Assistel1cia Social.

Ap6s 0 reordenamento institucional feito no inicio do
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, inicia-
se a implanta~ao da LOAS. Desde entao, a Secretaria de
Assistencia Social - SAS, vinculada ao Ministerio da Previ-
dencia Social, e 0 6rgao responsavel pela coordena~ao da
Politica Nacional de Assistencia Social. Conseqtientemente,
tornou-se a instancia federal implementadora, dinamizadora
e coordenadora do complexo institucional da assistencia so-
cial no Pais.

A Secretaria de Assistencia Social passou a funcionar,
efetivamente, apenas a partir de maio de 1995, tendo como
desafios imediatos, em fun~ao do que estabelece a LOAS:

• instituir 0 novo modelo de gestao da politic a de assis-
tencia social;

• impIemen tar 0 reordenamento institucional da area da
assistencia social sobre os eixos da descentraliza~ao politico-
administrativa e da participa~ao da sociedade;

• imprimir mudan~as na cultura politica de pensar, gerir,



executar, financiar e avaliar a assistencia social;
• descentralizar para Estados, Distrito Federal e Munid-

pios os convenios de aten<;aopara crian<;as,adolescentes, ido-
sos e pessoas portadoras de deficiencia, assim como programas
e projetos de enfrentamento da pobreza;

• implementar 0 Beneficio de Presta<;ao Continuada;
•. regularizar a situa<;ao patrimonial da ex-LBA e efeti-

var a redistribui<;ao dos servidores.

como eixo prioritario a "municipaliza<;;ao". Neste tempo, a
municipaliza<;ao revelou-se tanto uma diretriz quanto uma
estrategia para a eficiencia e eficacia da descentraliza<;ao da
assistencia social, de sorte que os recursos disponiveis para
esta politica publica cheguem mais rapidamente e com me-
lhor focaliza<;ao sobre os grupos sociais mais pobres e ex~
cluidos.

Devemos fazer publica men<;ao de que nao teria sido
possivel passar da enfase dada a estadualiza<;ao para a
municipaliza<;ao da assistencia social, nao fosse 0 arduo tra-
balho de parceria entre a Secretaria de Assistencia Social, 0

Conselho Nacional de Assistencia Social e as Secretarias de
Assistencia Social dos Estados no sentido de capacitar os
munidpios para assumirem suas competencias, e e claro, em
consonancia com a atua<;ao dos respectivos conselhos.

Estas mudan<;as ou rupturas de paradigmas, como todos
nos sabemos, nao acontecem sem contesta<;6es, dificuldades
e apreens6es. Estamos vivendo momentos de nascimento
de uma nova cultura da assistencia social no contexto de
uma cultura politica que se esfar<;apara manter os mesmos
vicios do passado do clientelismo e do paternalismo. Da ofer-
ta a popula<;ao de a<;6esantigas, solidificadas quando existem
a<;6esnovas a serem implementadas.

3. DESCENTRALIZA<;Ao POLITICO ..
ADMINISTRATIVA E PARTICIPA<;Ao DA

SOCIEDADE

A Secretaria de Assistencia Social adotou, junto com 0

Conselho Nacional de Assistencia Social, como principal es-
trategia de descentraliza<;ao em 1996 e 1997, 0 que se cha-
mou de "estadualiza<;ao".

Esta estrategia nao significou apenas a firmatura de con-
venios entre a SAS e as 27 Unidades da Federa<;ao para a
transferencia de recurs os do Fundo Nacional de Assistencia
Social para os respectivos Fundos Estaduais, como, e princi-
palmente, uma parceria com os governos estaduais e do Dis-
trito Federal.

Sem duvida a "estadualiza<;ao" representou, nestes anos,
urn mecanismo importante para 0 aprimoramento do proces-
so de descentraliza<;ao politico-administrativa da assistencia
social, redimensionando, por urn lado, as rela<;6es entre as
diferentes esferas public as no gerenciamento desta polftica
social, e representando, par outro, urn avan<;o democratico
na forma de articula<;ao das tres esferas de governo na
implementa<;ao das a<;6esde assistencia social e defini<;aomais
precisa das competencias de cada uma.

A partir de 1998, a estrategica da descentraliza<;ao tern

4. NOVA GESTAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL

A LOAS trouxe, junto com a nova visao da assistencia
social, a exigencia de uma nova gestao dessa polftica.

De fato, a Secretaria de Assistencia Social tern procura-
do agir no sentido de fortalecer urn processo de planej amen-
to conjunto e de nao perder os avan<;os conquistados,
principalmente os decarrentes da crescente capacidade de



organiza<;aodos munidpios para assumirem 0 comando uni-
co da assistencia social na sua esfera de governo.

Nao desconhecemos que a realidade social, economi-
ca, po1l:ticae cultural dos Estados e Munidpios e muito dife-
renciada, 0 que exige dos gestores das tres esferas de govemo,
capacidade de articula~ao para 0 estabelecimento da nova
gestao da assistencia social como po1l:ticapublica.

Neste sentido, a Norma Operacional Basica - NOB re-
quer dos gestores municipais capacidade tecnica e gerencial
para formula<;ao, gestao e avalia<;aoda po1l:tica.Isto significa
entre outras:

• capacidade gerencial para assumir a coordena<;aoe exe-
cu<;aoda assistencia social;

• conhecimento e organiza<;aoda rede publica e privada
da assistencia social;

• elabora<;ao de diagnostico socio-economico e do Pla-
no de assistencia social integrado com as demais politic as pu-
blicas;

• participa<;ao no financiamento da assistencia social,
com previsao de dota<;aoor~amentaria espedfica para a area;

• implementa~ao de uma sistematica de acompanhamen-
to e avalia~ao das a~6es de assistencia social;

• manuten~ao do funcionamento do Conselho de As-
sistencia Social;

• incorpora~ao de processos organizacionais, administra-
tivos e tecnicos que garantam maior eficacia do atendimento
prestado pela assistencia social.

Este novo paradigma de assistencia social repousa sobre
alguns prindpios bastante claros, e que tem como pressupos-
to a reforma e reestrutura~ao das po1l:ticassociais basicas no
seu conjunto, como:

• necessidade de eliminar os desperdicios e aumentar a
eficiencia e eficacia dos servi~os prestados a popula~ao;

• promover a efetiva descentraliza~ao do atendimento a
popula~ao;

• amp liar a cobertura do atendimento;
• melhorar a qualidade dos servi~os,programas e projetos;
• aumentar 0 impacto redistributivo das a~6es;
• diminuir os riscos da pulveriza~ao das a~6es e conse-

quentemente, do clientelismo;
• mobilizar todos os recurs os disponiveis na sociedade.em

favor de projetos inovadores de atendimento da popula<;ao.

5.)MPLICA<;6ES N~ CULTURA
POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Os requisitos assinalados passam a ser definidores dos
m I I s de gestao, no sentido de qualificar e de consubstanciar
it lIssis '~n ia social como politic a publica, ao mesmo tempo
qlll' !(:tr:H1tidoresde repasses de recursos, principalmente, dos
i '( \ IIsns d ) Fundo Nacional de Assistencia Social.

As implica~6es da ado~ao desta nova concep~ao de as-
sistencia social respaldada na propria LOAS, tem sido muitas
ao longo destes anos. Tais implica~6es, em outras palavras,
representam a forma como a assistencia social procura se ver
e se mostrar como po1l:ticapublica, e que tambem respaldam
as inova~6es e mudan~as que estao sendo introduzidas com 0

novo paradigma da descentraliza~ao e com a nova sistemati-
ca de financiamento das a~6es de assistencia social. Podem
ser destacadas as seguintes implica~6es:

• a assistencia social nao pode apenas representar uma
resposta fragmentada as diversas situa~6es de pobreza e de
vulnerabilidades vividas por determinados seginentos da po-
pula~ao;

• a assistencia social deve assegurar condi~6es e criar



oportunidades para que seus beneficiarios sejam alcan<;.aveis
pelas demais polfticas publicas, mas jamais substituindo-as,
comportamento ainda usual ate muito recentementej

• a assistencia social tem que formular uma nova forma
de rela<;.aoCom 0 Estado e seus parceiros na constru<;.ao de
uma rede de prote<;.aosocial;

• a assistencia social tendo que prestar servi<;.osde maior
qualidade e equidade, compatfveis com osdireitos de cidadania;

• a assistencia social enfatiza 0 papel das entidades e or-
ganiza<;.6es como base do sistema descentralizado e
participativo da assistencia social;

• a assistencia social nao pode ser entendida como uma
fun<;.aoexclusiva do Estado, mas que deve dinamizar as di-
versas parcerias privadas e os mecanismos de solidariedade
na amplia<;.aoda presta<;.aode servi<;.ossociais de dimensao
publica, desvinculada da 16gica contributiva e de acumula-
<;.aode riquezas.

lizada em Belem, no ultimo mes de outubro, representa um
esfor<;.odemocratico destes anos, na medida em que conside-
ra indicativos, recomenda<;.6es e delibera<;.6esapresentados
em diversos f6runs e seminarios, principalmente nas Confe-
rencias Nacionais de Assistencia SociaL

A Secretaria de Assistencia Social, ap6s contemplar al-
gumas considera<;.6esapresentadas, advindas de diversos 6r-
gaos, f6runs e institui<;.6es,submetera 0 referido documento
ao Conselho Nacional de Assistencia Social, na pr6xima se-
mana para a sua aprova<;.ao.

Neste sentido, a Politic a Nacional de Assistencia Social
constitui-se em um marco hist6rico que contribui de forma
fmpar para a consolida<;.aoda assistencia social como politic a
publica no Pafs.

6. INSTRUMENTOS PARA A
IMPLANTAc;Ao DA ASSISTENCIA

SOCIAL

A Norma Operacional Basica da Assistencia Social -
NOB, e um instrumento fundamental na implementa<;.aodo
processo politico-administrativo da assistencia social, no
ambito de todos os nfveis de governo. Define estrategias e
fluxos operacionais, que possibilitem 0 avan<;.oem dire<;.aoao
sistema inscrito na lei, dentre eles: competencias dos 6rgaos
gestores e das instancias de negocia<;.aoe controle social, flu-
xos e requisitos para 0 processo de habilita~ao, mecanis-
mos e criterios para a transferencia de recursos do Fundo
N acional de Assistencia Social para os fundos estaduais,
do Distrito Federal e municipais de Assistencia Social.

A NOB, na sua ultima versao, resultado de urn proces,
so de discussao entre gestores, conselhos, prestadores de ser-
vi<;.os, represent antes dos usuarios, representantes dos
trabalhadores da area e f6runs, salienta e prioriza a ins tan,
cia municipal, respeita as diversidades e potencialidades da

A Secretaria de Assistencia Social teve uma preocupa-
<;.aocotidiana pela constru<;.aode instrumentos politicos e tec-
nicos que permitissem desenvolver com eficacia 0 novo
modelo de gestao da assistencia sociaL

Nesta perspectiva a Secretaria desenvolveu:

A elabora~ao do documento da Politic a Nacional
de Assistencia Social

Este documento apresentado ao Conselho Nacional de
I\~sist ncia Social, discutido em sua Reuniao Ampliada, rea-



federa<;aobrasileira e ratifica a integra<;ao da assistencia soci-
al com poli:ticas e a<;oesintersetoriais comprometidas com os
prindpios da etica, da justi<;ae eqilidade social.

Sem duvida, tanto a Poli:ticaNacional de Assistencia So-
cial quanto aNorma Operacional Basica representam um avan-
<;0na perspectiva do fonalecimento das unidades da Federa<;ao
e dos Municipios, fortalecimento e panicipa<;ao da sociedade,
atraves dos Conselhos e um compromisso urgente com a popu-
la<;aobrasileira no uso mais adequado, racional e men.osburo-
cratico dos recursos publicos destinados aos segmentos sociais
empobrecidos, beneficiarios da assistencia social.

Cadastro Nacional de Entidades e Organiza<;:6es
de Assistencia Social

A SAS vem desenvolvendo esfor<;osvoltados a implan-
ta<;aoe implementa<;ao do Cadastro Nacional de entidades e
organiza<;oesde assistencia social. Trata-se de um instrumen-
to indispensavel na formula<;ao,implementa<;ao, acompanha-
mento, avalia<;ao e formula<;ao de programas, projetos e
servi<;osde assistencia social nas tres esferas de govemo.

Para subsidiar a missao da SAS e dos seus parceiros go-
vernamentais e nao-governamentais, foram elaborados estu-
dos e pesquisas sobre:

• custo de creches e padroes de atendimento/qualidade
nas creches e pre-escolas conveniadas;

• os minimos sociais na area da assistencia social;
• gastos na area de assistencia social;
• cuidadores domiciliares, agentes comunitarios e assis-

tencia social;
• uma nova concep<;ao de prote<;ao as pessoas portado-

ras de deficiencia;
• uma nova concep<;ao da pessoa idosa;
• processo de implanta<;ao do sistema descentralizado e

partie,ipativo da assistencia social;
• situa<;ao do trabalho infantil no Brasil.

Sobre os documentos antes mencionados, a SAS esta
elaborando, com a participa<;ao de todos os seus profissionais,
o Plano de Oesenvolvimento Institucional, completando as-
sim 0 conjunto de instrumentos necessarios para a implanta-
<;aoe gestao da assistencia social.

o Plano de Desenvolvimento Institucional da SAS e um
instrumento fundamental para 0 gerenciamento da assisten-
cia social, que, enquanto poli:tica publica de seguridade soci-
al, requer a elabora<;aode uma agenda de prioridades poli:ticas
e tecnicas a ser posta em pratica de forma planejada e
escalonada no tempo.

Oeste modo, a SAS busca fortalecer, em ambito nacio-
nal govemamental e da sociedade civil, seu papel regulador
e coordenador da Poli:tica N acional·de Assistencia Social,
mediante a amplia<;ao e 0 aprofundamento de parcerias, a
d fini<;aode estrategias, 0 refor<;ode sua capacidade admi-
n ist'rf1.tivae gerencial voltada para 0 atendimento dos que
d .!:l I essitam como direito de cidadania e sua
1\< Vl'11\:lhili l::lde.

7. AVALIA<;Ao PROSPECTIYA



prop6e a assistencia social como espa<;o oportuno para 0

clientelismo e 0 patemalismo, que desmoraliza pessoas e co-
munidades.

• Ceticismo de muitos que ainda apostam no
assistencialismo man tendo procedimentos do passado.

• A falta de uma cultura de gestao co-responsavel nas
tres esferas de governo para elaborar, executar e financiar a
assistencia social.

• A ausencia de uma pratica de partilha entre 0 Esta-
do e a Sociedade Civil na elabora<;ao e controle de progra-
mas e projetos de assistencia social.

tivas essenciais para viabilizar a cobertura e qualidade do at n-
dimento da popula<;ao excluida, a SAS, objetiva estab l r
mecanismos de indu<;ao do processo, de modo a estimular -
incluir outros atores na gestao da assistencia social para qu
este se desenvolva de forma mais rapida, consistente e efi i-
ente.

o processo de descentraliza<;ao das a<;6es da area da
assistencia social para os estados e munidpios, com moderni-
za<;aoe eficiencia, pressup6e dotar os niveis estadual e
municipal, bem como os respectivos conselhos e as entida-
des e organiza<;6es de assistencia social, das condi<;6es
gerenciais e tecnicas para exercer suas atividades com efici-
encia e eficacia.

Neste sentido, tendo presente as pre-condi<;6es ou re-
quisitos que os gestores estaduais e municipais precisam satis-
fazer para se habilitarem a gestao da assistencia social e a
necessidade de criar uma cultura de gerenciamento em rede
dos servi<;ossociais em ambito local, a SAS se prop6e desen-
volver os seguintes projetos:

• Forma<;ao de recursos humanos multiplicadores para
o aprofundamento e continuidade do sistema descentraliza-
do da assistencia social.

• Capacita<;ao sobre planejamento na area da assisten-
cia social.

• Aumento do numero de unidades gestorasmunicipais com
capacidade gerencial, fundos e Conselhos funcionando.

B.l - Projeto de apoio tecnico aos estudos, municipi-
os e entidades

Este projeto de apoio tecnico tem 0 objetivo de fornecer
subsidios (manuais) - de carater te6rico, tecnico e metodol6-
gico, visando a contribuir para:

• a capacita<;ao gerencial dos estados e munidpios para
assumirem a coordena<;ao e execu<;aoda assistencia social;

• 0 conhecimento e organiza<;ao da rede pUblica e pri-
vada da assistencia social;

• a elabora<;aode diagn6stico s6cio-econ6mico e do pla-

No mundo de hoje, a sustentabilidade de qualquer po-
lltica social deve basear-se numa rela<;ao sinergetica entre
Govemo e Sociedade, em que a atua<;ao de um potencializa
a a<;aodo outro, sem confundir as fun<;6esrespectivas e sem
abdicar da autonomia e responsabilidade de cada parceiro.

Neste sentido, na medida em que a parceria Estado -
Sociedade se configura e se fortalece como uma das alterna-



no de assistencia social integrado com as demais polfticas
publicas;

• a implementa<;ao de uma sistematica de acompanha-
mento e avalia<;aodas a<;6esde assistencia social;

• a incorpora<;ao de processos organizacionais e admi-
nistrativos que garantam maior eficacia do atendimento pres-
tado pela assistencia social.

Neste sentidoe necessario desenvolver:
• pesquisa sobre 0 Beneficio de Presta<;ao C ntinuad ;
• pesquisa sobre padr6es de qualidade para a p liti a

setoriais de aten<;ao a familia, crian<;a e adolescente, id
pessoa portadora de deficiencia;

• estudo sobre indicadores para a constru<;ao do Sistem
de Avalia<;ao de Impacto e Resultados da Polltica Nacional
de Assistencia Social;

• estudo sobre Programas de Gera<;aode emprego e ren-
da, de baixo custo e alto impacto social;

• estudos sobre a legisla<;aoque trata da transferencia
de recursos, criterios de partilha e formas de financiamento
da Assistencia Social;

• estudos para propor defini<;aode percentual de recur-
sos, nas tres esferas de govemo, para financiamento das a<;6es;

• projeto de difusao da Polftica Nacional de Assistencia
Social.

B.2 - Projeto de capacita<;ao de recurs os humanos
dos estados, munidpios, entidades e SAS

Este projeto de capacitac;ao de recursos humanos tem 0

objetivo de dotar os niveis estadual e municipal, assim como
os conselhos e as entidades e organizac;6es de assistencia so-
cial, dos recursos gerenciais e tecnicos para exercer suas ati-
vidades com qualidade, eficiencia e eficacia.

B.3 - Projeto de revitaliza<;ao das entidades de assis-
tencia social para gerencia de servi<;os em rede

Com este projeto se pretende iniciar uma nova pratica
de apoio as entidades prestadoras de servic;o no ambito da
assistencia social, promovendo a modemizac;ao dos servi<;os
por meio de mudan<;as na concepc;ao, na estruturac;ao e exe-
cu<;aodos mesmos.

A Secretaria de Assistencia Social assume em nivel fede-
ral a responsabilidade pela coordenac;ao e articulac;aodas ac;6es
e a concessao de benefl:ciosno campo da assistencia social, tam-
bem definindo diretrizes, tendo em vista a oferta de bens e
servic;osaos segmentos mais pobres da populac;aobrasileira.

Nestes ultimos anos (1996 ate hoje) , aSAS apresenta os
seguintes dados:

• Atendimento de Crian<;a em Creche
A SAS propiciou 0 atendimento a 1.432.610 crianc;as,

oriundas de famflias pobres, em creche e pre-escola,
totalizando R$ 472.961.474,37.

• Aten<;ao a Pessoa Idosa
Nos servi<;osde Atenc;ao a Pessoa Idosa, de carater pre-

Sublinhamos alguns aspectos que julgamos da maior im-
portancia colocar em andamento, considerando, sobretudo,
a continuidade sustentavel deste processo de implantac;ao da
Polftica de Assistencia com a participac;ao e envolvimento de
todos os nfveis de govemo e da sociedade civil organizada,
como a forma mais democratic a de garantir os direitos sociais
dos que sofrem os efeitos perversos da globalizac;ao.



ventivo, curativo e promocional, que objetivam 0 atendimen~
to de suas necessidades basicas, defesa e garantia de direitos e,
sua integra<;ao na familia e na comunidade, foram gastos R$
61.126.532,50 para atender a 270.542 pessoas.

• Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia .
Nos Servi<;osde A<;aoContinuada, para 0 atendimento

a Pessoa Portadora de Deficiencia, foram destinados R$
150.143.286,50 a 124.160 pessoas.

• Programa Brasil Crian~a Cidada
Voltado para a prote<;ao integral de crian<;as e adoles~

centes de 07 a 14 anos, pertencentes a familias em situa<;ao
de pobreza e risco social, a SAS atendeu nestes ultimos anos
a 530.495 crian<;ase adolescentes em todo 0 Pais, totalizando
R$ 191.947.736,68.

• Programa de Erradica~ao do Trabalho Infantil
Destinado as familias com filhos na faixa etaria de 07 a

14 anos, submetidos a trabalhos caracterizados como insalu~
bres, degradantes e penosos na zona rural. Durante estes anos
a SAS disponibilizou R$ 43.129.657,00 para atender a
156.492 crian<;ase adolescentes.

• Beneficio de Prest,!~ao Continuada
Consiste na garanti a de 1 salario minima mensal a pes~

soa portadora de deficiencia e ao idoso com 67 anos, ou mais,
idade esta vigente desde 01 de janeiro de 1998,que compro~
ve nao possuir meios de prover a propria manuten<;ao e nem
te~la provida por sua familia.

Este beneficio, cuja concessao passou a vigorar desde 01
de janeiro de 1996, ja beneficiou 816.578 pessoas, perfazen~
do um montante de R$ 1.064.416.444,46, sendo:

• Enfrentando a Pobreza
Compreende a institui<;ao de investimento con ml o~

social nos grupos populares buscando subsidiar, finan ir
tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, cap a i~
dade produtiva e de gestao para melhoria das condic;6es g ~
rais de subsistencia, eleva<;ao do meio ambiente e sua
organiza<;ao social. Foram investidos nestes ultimos anos R$
223.648.914,78 para atender a 3.409.337 pessoas.

• Conselhos, Fundos e PIanos
Foram criados 3.535 Fundos Municipais de Assisten~

cia Social; 3.923 Conselhos Municipais de Assistencia So-
cial e elaborados 2.102 PIanos Municipais, em 5.506
municipios brasileiros.

Ressalto aqui, que a Secretaria de Assistencia Social pas~
sou a gerir os recurs os a partir de 1996.Em 1995,0 Ministerio
da Previdencia e Assistencia Social celebrou convenio com
os Estados, visando a descentraliza<;ao pol1tico~administrati~
va das a<;6es na area da Assistencia Social, buscando
implementar a Lei Organic a da Assistencia Social.

A SAS foi criada pela MP 813, de 01.01.95, assumin-
do as atribuiC;6esda Secretaria de Promoc;ao Humana do ex~
tinto MBES e instalada em maio do respectivo ano.

Finalizando, a Secretaria de Assistencia Social, vem nes~
tes ultimos anos direcionando suas a<;6espara implementa<;ao
da Lei Organica da Assistencia Social, n° 8.742, alterada em
alguns pontos pela Lei n° 9.720, de 30 de novembro de 1998,
buscando imprimir um carater de equidade social.

. IDOSO: 187.657 pessoas a R$ 145.910.827,32

. PPD: 628.921 pessoas a R$ 918.505.617,14



5 Anos de LOAS:
o Encaminhamento Tecnico ...Politico,

o Reordenamento Institucional, a
Capacita~ao dos Atores Sociais e a
Contribui~ao das Universidades

Perspectivas

Finalmente, na reuniao do CNAS do dia 15/12/98, 0
colegiado tera em pauta 0 exame e aprova<;;aoda Politica
Nacional de Assistencia Social - PNAS e da Norma
Operacional Basica - NO B, propostas pe1aSecretaria N acio ~
nal de Assistencia Social.

Ap6s um longo processo de e1abora<;;ao,os textos preli~
minares dessa polltica e da NOB foram submetidos a apreci~
a<;;aoda sociedade brasileira na reuniao ampliada do CNAS,
realizada nos dias 29 a 30 de outubro em Be1em, Estado do
Para, onde estiveram presentes presidentes de conse1hos es~
taduais e municipais, presidentes dos F6runs de secretarios
estaduais e municipais de assistencia social, tecnicos do setor
e todos os conse1heiros do CNAS.

o CNAS abriu um prazo para receber sugestoes sobre
os textos apresentados pela Secretaria de Assistencia - SAS
e, ap6s essa etapa, deve aprova-los no dia 15.

A NOB contem parte das n0D11aSgerais a que se refere
o art. 19 da LOAS, representando, portanto, documento com~
plementar ao de politica, define estrategias, competencias dos
6rgaos gestores e das instancias de negocia<;;aoe controle so~
cial, fluxos e requisitos para 0 processo de habilita<;;aoe meca~
nismos e criterios para 0 repasse dos recursos do FNAS para
os Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS e Fundos
Municipais de Assistencia Social ~FMAS.

Por que a PNAS e a NOB saGfundamentais?
E que 0 texto da LOAS deixou muitas questoes para

regulamenta<;;ao posterior e sem as determina<;;oesda politica
e da NOB, fica 0 CNAS sem condi<;;oesde propor os avan<;;os
indispensaveis.

Passemos a examinar algumas dessas questoes.

.-
I abe-me, em primeiro lugar, saudar os participantes
deste Seminario promovido pe1a Ordem dos Advo-
gados do Brasil de Santa Catarina- OAB/SC. Em

segundo lugar, desejo agradecer pelo honroso convite para
proferir uma palestra neste evento sobre 0 tema: 5 anos de
Lei Organica da Assistencia Social - LOAS.

Minha exposi<;;aoira refletir a experiencia que nos ulti~
mos dois anos pude acumular como conselheiro governamen~
tal do Conse1ho Nacional de Assistencia Social~ CNAS.

Gostaria de iniciar por uma simples constata<;;ao: de~
corridos 5 anos de LOAS, 0 Brasil nao dispoe de uma politic a
nacional de assistencia social, aprovada pe10 CNAS, que
explicite, com dareza, as norm as gerais, os criterios de priori~
dade e de e1egibilidade, os padroes de qualidade na presta<;;ao
de beneffcios, servi<;;os,programas e projetos, conforme de~
termina 0 art. 19, inciso II da LOAS.

A ausencia dessa politica tem sido, nos ultimos anos, a
principal causa para 0 tratamento inadequado de diversas
questoes, simplesmente pela falta das orienta<;;oesque 0 re~
ferido documento conteria. a) 0 art. 10 da LOAS permite a participa<;;aoda socieda-

de nas a<;;6esde assistencia social e 0 art. 30 determina que



estao aptas aos servi<;osde assistencia social aquelas entida-
des e organiza<;6es que atuam sem fins lucrativos. Aqui nao
se questiona se as entidades com fins lucrativos podem usu-
fruir de isen<;6es tributarias, reservadas apenas as entidades
sem fins lucrativos (art. 150, inciso VI, Constitui<;ao Federal,
1988) e beneficentes de assistencia social (art. 195, § 7°,Cons-
titui<;ao Federal, 1988). Questiona-se apenas se as entidades
com fins lucrativos podem atuar na area de assistencia social,
ja que a LOAS nao privilegia entidade e a Lei Federal n° 8.666,
de 21de junho de 1993, Lei de Licita<;6es, tern por objetivo
selecionar a proposta mais vantajosa para a administra<;ao,
devendo ser julgada na mais fiel obediencia aos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicida-
de, probidade administrativa, vincula<;ao ao instrumento
convocat6rio, julgamento objetivo, conforme previsto no seu
art. 3°. Essa questao foi resolvida ITanova NOB, condicio-
nando a participa<;ao dessas entidades lucrativas a inscri<;ao
junto ao Conselho Municipal de Assistencia Social (art. 9°,
Lei Organica da Assistencia Social- LOAS, 1993) e a pres-
ta<;aode servi<;oscom a qualidade definida na NOB. Ainda
neste campo de defini<;ao de entidade beneficente de assis-
tencia social, e entidade sem fins lucrativos, cumpre mencio-
nar as recentes disposic;6esda Medida Provis6ria n° 1.729, de
02 de dezembro de 1998 (Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de
1998 que apresenta uma nova defini<;ao para esse tipo de
entidade, mediante altera<;ao do art. 55 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991 e introdu<;ao de urn art. relativo as enti-
dades sem fins lucrativos, educacionais e que atendem ao Sis-
tema Onico de Saude. Cumpre ressaltar que a MP referida
deixa em aberto 0 conceito de pessoa carente, nao definindo
esse publico alvo no campo da assistencia social prestada pe-
l s entidades que gozarao da isen<;ao do art. 195, § 7°, da

nstitui<;ao Federal.

b) 0 CNAS relacionou divers as quest6es nao detalha-
das pela LOAS, especialmente no campo do financiament
da assistencia social, sendo a primeira e mais import ante a
fixa<;aoda participa<;ao da Uniao, dos Estados, DF e Munici-
pios, considerando indicadores que informem sua regionali-
za<;aomais eqiiitativa, cabendo ainda ao CNAS (art. 22, Lei
Organica da Assistencia Social- LOAS, 1993) fixar criterios
e prazos para a concessao dos beneficios eventuais pelos esta-
dos e municipios. Quanto aos criterios de transferencia de
recursos, 0 principio de curtoprazo, proposto pela PNAS, eo
da serie hist6rica. Quanto a transferencia de recursos fede-
rais, esta hoje disciplinada pelos Decretos n° 1.605, de 25 de
agosto de 1995 e n° 2.298, de 12 de agosto de 1998 que regu-
lamentam 0 FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social,
Lei Federal n° 9.604, de 05 de fevereiro de 1998, que disp6e
sobre a presta<;ao de contas descentralizada e a aplica<;aodos
recursos segundo os planos de assistencia social aprovados
pelos respectivos conselhos e ainda pela Lei Federal n° 9.720,
de 30 de novembro de 1998 que acrescentou urn paragrafo
unico ao art. 30 da LOAS, estabelecendo, como condi<;ao de
transferencia de recursos federais e municipais, destinados a
assistencia social, alocados em seus respectivos Fundos de
constitucional do co-financiamento. Dentre os objetivos fun-
damentais da interven<;ao do Estado na economia, assume
relevancia, na atual conjuntura brasileira, e admitindo-se que
o processo de estabiliza<;aoeconomica nao tera recuo, oobje-
tivo de gerar urn novo processo de redistribui<;ao pessoal, es-
pacial e setorial da riqueza nacional. Para alcan<;ar0 objetivo
de redistribui<;ao da renda nacional, atraves de subven<;6es,
servi<;ose bens gratuitos, a Lei n° 9:533, de dezembro de 1997,
eo respectivo Decreta n° 2.609, que a regulamentou, autori-
zam a Uniao a prestar, atraves do FNAS, apoio financeiro a
Municipios que instituirem programa de garantia de rend a



minima associado a a<;oes socio~educativas. A proposito
desse assunto, foi criado urn Comite Interministerial para as~
sessorar e entanto, uma defini<;aodara das Fontes de financi~
amento da assistencia social, considerada como objetivo a ser
akan<;ado pela Repubhca no texto constitucional (art. 3°,194,
195, 203 e 204, Constitui<;ao Federal, 1988), especialmente
quando 0 texto da PNAS informa que a popula<;ao na faixa
de pobreza (renda "per capita" de ate 1Iz salario minimo),
corresponde a 21% da popula<;aobrasileira e os recursos des~
tinados no or<;amento de 1999 representam apenas 1,7% do
or<;amento da seguridade sociaL Considerando que a materia
acima deva ser objeto de Lei Complementar e tendo em vista
o Projeto de Lei sobre a Reforma Tributaria propos to ao CN,
o momento e oportuno para 0 tratamento de tao importante
tema, nao equacionado. Caberia aqui uma referencia ao pro~
jeto de lei n° 4.690/98 que dispoe sobre a quahfica<;aode pes~
soas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
organiza<;oesda sociedade civil de carater publico e institui e
disciplina 0 termo de parceria (conhecido como PL do tercei~
ro setor). Esse PL induiu a assistencia social, prestada por
entidades e organiza<;oesprivadas, sem fins lucrativos, na pos~
sibilidade de obten<;ao de recursos publicos mediante a assi~
natura do tenno de parceria. No entanto, nao ha qualquer
referencia ao controle social sobre esses recursos, como de~
tennina a Constitui<;ao Federal e a LOAS, discriminando ain~
da as entidades lucrativas, por nao preyer a licita<;ao para a
compra de servi<;os.Interessa ainda observar que 0 PL permi~
te a inscri<;aodas entidades atualmente beneficiadas no regi~
me em vigor, por urn periodo de dois anos, findo 0 qual terao
qu optar por urn ou outro regime.

1998, que dispoe sobre a organiza<;aoda PR e dos Ministeri-
os, e cria a Secretaria Nacional de Assistencia Social dentro
do MPAS. Eo unico dos tres integrantes da seguridade social
que nao tern ministerio exdusivo. Quanto aos demais orga-s
e instancias do sistema descentralizado e participativo da as-
sistencia social, observa~se a lenta cria<;aodos conselhos mu-
nicipais de assistencia social e mesmo a modesta atua<;ao de
alguns conselhos estaduais. Dos 5.506 municipios brasileiros,
apenas 3.912 possuem Conselho, 3.342 possuem Fundo e 2.076
possuem Plano de Assistencia SociaL E indispensavel urn
avan<;onestes campos, especialmente agora quando a trans~
ferencia de recursos federais esta condicionada a existencia
de recursos proprios estaduais e municipais nos respectivos
Fundos. Cabe aqui ressaltar a importancia das comissoes inter~
gestores, previstas na NOB, que iraQ habilitar os munidpios
quanto ao nivel de gestao. Os estados atuarao supletivamente
quando nao for viavel a gestao municipaL Por ai se nota a im~
portancia da qualifica<;aode conselheiros e gestores para as
fun<;oesprevistas na LOAS e leis correlatas. No dia 18/12 esta~
ra sendo lan<;ado, aqui em Florianopolis, em teleconferencia
nacional, 0 Programa de quahfica<;aoreferido.

) Quanto ao reordenamento institucional, cabe uma
hl't'v' r f; rcncia a Lei Federal n° 9.649, de 27 de maio de

d) Ao encerrar essas breves considera<;oes gostaria de
chamar a aten<;ao para 0 papel das universidades brasileiras
na elabora<;ao conceptual das questoes aqui esbo<;adas. Ca~
recemos de teses de mestrado e doutorado, como a de Raquel
Raichelis, sobre Esfera Publica e Conselhos de Assistencia
Social. Teses que tratem de conceitos de familia carente, de
forma regionalizada, de investiga<;ao sobre a pobreza no Bra~
sit e as formas de conseguirmos a sua supera<;ao atraves de
modelos de desenvolvimento, teses que tratem de criterios
para a concessao de beneficios de presta<;ao continuada a
pessoas portadoras de deficiencia e a idosos, quando, neste



ultimo caso, estamos reduzindo a idade de concessao desses
beneffcios em oposi<;;aoa tendencia de aumento da esperan~
<;;ade vida, investiga<;;aosobre a falta de consciencia filantr6~
pica da sociedade, identificada pelo IDESP numa pesquisa
amostral sobre 0 Terceiro Setor no Brasil e tantas outras. Ca~
bera ainda a universidade a avalia<;;aodos program as de qua~
lifica<;;aoprofissional de atores sociais, especialmente para a
inser<;;aodos exclufdos no mercado de trabalho.

Parte


