
1

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 2016



2 3

SUMÁRIO

CARTA AO LEITOR

CENÁRIO ATUAL

O INSTITUTO C

LINHA DO TEMPO

PRINCIPAIS NÚMEROS

ESCOPO DE ATUAÇÃO/ PROJETOS

PAF- PLANO DE AÇÃO FAMILIAR

PRIMEIRA INFÂNCIA

ATELIER C 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

EVENTOS E CAMPANHAS

VOLUNTÁRIOS

PARCEIROS

EQUIPE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

04

07

09

10

11

12

14

20

24

28

33

35

37

46

47



4 5

CARTA AO LEITOR

Como fazer para multiplicar o impacto do nosso trabalho?

Foi com essa pergunta que abrimos nosso último relatório de atividades, e foi com ela em mente que 
construímos um 2016 de muitas mudanças.

Após cinco anos em que pudemos atender mais de 1.200 pessoas de famílias de crianças com doenças 
graves e/ ou crônicas, decidimos abrir espaço também para aquelas cujas crianças não tenham seus 
direitos básicos atendidos por algum motivo.

Marcamos esta grande mudança com a chegada de uma nova marca – Instituto C, que carrega agora a 
responsabilidade de continuar uma história de trabalho árduo e resultados animadores.

São resultados que neste ano continuaram a aparecer. Redesenhamos o projeto Primeira Infância com 
foco no pleno desenvolvimento das crianças de zero a seis anos, e expandimos com sucesso projetos já 
existentes, como o Atelier C.

Mas a busca por maior impacto não se encerra em 2016. Queremos cada vez mais reinventar nosso 
trabalho e promover grandes transformações na vida das pessoas. E em 2017 vamos continuar nos 
desafiando rumo a esse objetivo.

Mais uma vez, contamos com você nesta jornada!

Um abraço,

Equipe Instituto C
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CENÁRIO ATUAL

Nas últimas décadas pudemos observar no Brasil inúmeros avanços na garantia dos direitos das crianças 
e dos adolescentes e na busca pela igualdade de condições para o seu pleno desenvolvimento. Isso 
indica que foi dada uma maior atenção às políticas públicas voltadas aos direitos básicos como saúde, 
educação, geração de renda e moradia. Esses avanços contribuíram na redução de indicadores como 
mortalidade infantil, número de crianças de zero a cinco anos fora da escola, porcentagem de pessoas 
extremamente pobres, entre outros. 

Entretanto, ainda há muito a ser feito para que se reduzam as vulnerabilidades sociais e aumente o 
acesso e a garantia aos direitos das famílias e de suas crianças e adolescentes. 

Considerando este cenário, a participação das organizações sociais como o Instituto C é fundamental 
para o fortalecimento e a realização de projetos que potencializem a garantia dos direitos das famílias 
em vulnerabilidade social e de suas crianças e adolescentes. Por meio da responsabilidade conjunta 
do Estado, família e sociedade civil é que será possível promover mudanças significativas na vida das 
famílias, crianças e adolescentes e de toda sociedade. 

O Instituto C atua de acordo com as políticas de proteção às crianças, adolescentes e suas famílias e 
considera duas vertentes de trabalho essenciais: a potencialização da família para construção de sua 
autonomia e superação de suas dificuldades, e o fortalecimento e articulação das políticas públicas e 
serviços das diferentes áreas, como: assistência social, educação, saúde, entre outros
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O INSTITUTO C

Desde 2011, inicialmente com o nome de Saúde Criança São Paulo, trabalhamos com  a metodologia 
Plano de Ação Familiar - PAF, licenciada pela Associação Saúde Criança, atuando junto a famílias 
encaminhadas por hospitais públicos de São Paulo, que tenham crianças com alguma doença grave e/
ou crônica e que vivam em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo dos anos, trabalhando em parceria com a rede socioassistencial, percebemos que poderíamos 
ampliar o nosso escopo de atuação. A partir de 2016, por meio de diferentes projetos, passamos a 
atender não apenas famílias com crianças doentes, mas também famílias com crianças que por algum 
motivo não tenham seus direitos básicos sendo plenamente atendidos.

Por meio do acesso à informação qualificada, as famílias são atendidas, em sua singularidade, por uma 
equipe capacitada, pronta para ouvir e orientar. Intermediamos temas relacionados à rede pública e às 
famílias, unificando as informações disponíveis e encaminhando para os serviços oferecidos pela rede 
socioassistencial. Nosso objetivo é o de empoderar as famílias a fim de que tenham os conhecimentos 
e a autonomia necessários para buscar uma melhor da qualidade de vida e o desenvolvimento das suas 
crianças e adolescentes.

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, atuamos acreditando, principalmente, que é 
necessário realizar um trabalho conjunto entre governo, família e sociedade civil para garantir os direitos 
de crianças e adolescentes e o caminho ao seu pleno desenvolvimento. Acreditamos que esse trabalho 
é fundamental, pois estimula o fortalecimento dos vínculos familiares, das ações intersetoriais entre os 
diversos serviços oferecidos pela rede de assistência e da construção da autonomia das famílias para 
enfrentarem as dificuldades que encontram para garantir seus direitos e o pleno desenvolvimento de 
suas crianças e adolescentes.

O INSTITUTO C

MISSÃO: Empoderar famílias para que promovam um ambiente em que as crianças e adolescentes 
possam desenvolver todo seu potencial.

VISÃO: Garantir que todas as famílias conheçam e acessem seus direitos para assegurar o pleno 
desenvolvimento de suas crianças e adolescentes.

CERTIFICAÇÕES

ESTADO DE SÃO PAULO
- Entidade Promotora de Direitos Humanos
- Reconhecimento de isenção do ITCMD
- Registro no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE
- Registro na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - SEDS

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- Utilidade Pública Municipal
- Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
- Cadastro Único de Entidades do Terceiro Setor
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS
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LINHA DO TEMPO

Fundação do Saúde 
Criança São Paulo

Parceria com 
a Santa Casa 

de Misericórdia 
de SP para 

encaminhamento 
das famílias

Início do atendimento 
às primeiras famílias 

encaminhadas

Implementação do 
sistema online de 

atendimento

Expansão da sede

Lançamento do 
projeto Atelier 

Início do projeto 
Primeira Infância em 

complemento ao PAF

Lançamento do 
documentário “Tão 
Perto, Tão Longe”

Reposicionamento da 
organização e aumento 
do escopo de atuação 

da organização que 
passou a se chamar 

Instituto C

Lançamento do 
Primeira Infância 
como um projeto 

independente

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS 
(ACUMULADO)

 

PRINCIPAIS NÚMEROS

2012 2013 2014 2015 2016

33

55

82

105

132

NÚMERO DE ATENDIMENTOS 
REALIZADOS ÀS FAMILIAS NOS 
DIFERENTES PROJETOS

MÉDIA DE FAMÍLIAS 
ATENDIDAS POR MÊS

2012

2013

2014

2015

2016 375

264

172

111

54

7X MAIS FAMÍLIAS ATENDIDAS

1818

2012 2013 2014 2015 2016

267
557

800

1514

4X MAIS ATENDIMENTOS MENSAIS
AUMENTO SIGNIFICATIVO 

DE ATENDIMENTOS DEVIDO 
AO INÍCIO DO PROJETO 

PRIMEIRA INFÂNCIA

Fonte: Sistema Instituto C - ano 2016
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 ESCOPO DE ATUAÇÃO  PROJETOS

Nossa atuação é dividida em projetos que têm objetivos, público-alvo e atividades diferentes, mas 
com uma missão única de empoderar famílias para que promovam um ambiente em que crianças e 
adolescentes possam desenvolver todo seu potencial. Em 2016, realizamos três projetos: PAF - Plano de 
Ação Familiar, Primeira Infância e Atelier C.

PAF- PLANO DE 
AÇÃO FAMILIAR

PRIMEIRA INFÂNCIA ATELIER C
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PAF- PLANO DE AÇÃO FAMILIAR

O PAF – Plano de Ação Familiar, primeiro projeto realizado pelo Instituto C, tem sua metodologia 
licenciada pela Associação Saúde Criança e acontece desde 2011 em parceria com hospitais públicos 
da cidade de São Paulo. Ele tem como principal objetivo atender famílias de crianças e adolescentes 
que apresentem alguma doença grave e/ou crônica e que vivam em situação de vulnerabilidade social.
 
A descoberta de um diagnóstico na infância traz mudanças significativas para a dinâmica das famílias, 
principalmente considerando-se aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade social, com 
dificuldades de acesso a serviços básicos de saúde, educação, saneamento básico, trabalho, moradia 
etc. 

62%
DAS FAMÍLIAS SÃO 

CHEFIADAS POR MULHERES

36 ANOS
É A MÉDIA DE IDADE DOS 

RESPONSÁVEIS

RENDA MÉDIA AO ENTRAR:

R$1.000

4,4 INTEGRANTES 
POR FAMÍLIA EM MÉDIA

23%
DAS FAMÍLIAS MORAM EM ÁREAS DE 

RISCO 27% 
OUTROS 

MUNICÍPIOS

REGIÃO DE MORADIA 

Fonte: Sistema Instituto C - ano 2016

PERFIL DAS FAMÍLIAS QUANDO CHEGAM AO PAF

“Eu cheguei aqui sem ânimo, sem forças para continuar, mas vocês 
me deram isso tudo, nas conversas, no jeito como somos tratados, 
o contato com as outras mães. Hoje tenho mais vontade de viver a 
vida de outra maneira, CONSIGO SAIR E FAZER OUTRAS COISAS 
QUE ANTES NEM PENSAVA QUE CONSEGUIRIA, com certeza 
encaro meus problemas com mais força e coragem.” 
Maria das Dores atendida pelo projeto desde 2014
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PAF- PLANO DE AÇÃO FAMILIAR

No PAF proporcionamos escuta atenta e atendimento qualificado, em diferentes áreas, às famílias em 
vulnerabilidade social de diversas regiões da cidade de São Paulo e de outros municípios próximos, 
para que alcancem a sua autonomia e consigam superar dificuldades. Para que esse trabalho ocorra, 
é fundamental o contato com os serviços, projetos e benefícios que a rede pública e as demais 
organizações oferecem para a população.

COMO FUNCIONA O PROJETO PAF

1) Encaminhamento das famílias para o Instituto C, realizado pelos profissionais dos hospitais parceiros 
(Santa Casa de São Paulo, São Luiz Gonzaga, ITACI, GRAACC, ICr e IPQ) quando identificam um 
desequilíbrio no seguinte tripé: estrutura familiar, situação financeira da família e gravidade da doença 
da criança;

2) Entrevista de triagem com os profissionais do PAF para avaliar se a família se enquadra no perfil do 
projeto;

3) Elaboração de um plano de ação individual que envolve ações e objetivos em cinco áreas: assistência 
básica, moradia, educação, cidadania e geração de renda. 
 
Por meio de reuniões mensais em grupo e atendimentos individuais multidisciplinares, as famílias 
recebem orientações e encaminhamentos que estimulam o empoderamento e direcionam rumo à 
transformação de suas próprias realidades. Com maior conhecimento dos seus direitos e dos serviços da 
rede socioassistencial que podem frequentar, as famílias passam a ter melhores condições para garantir 
o pleno desenvolvimento de suas crianças e adolescentes.

“As ORIENTAÇÕES E PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO ajudaram a minha 
família a conhecer nossos gastos e 
utilizar melhor nossa renda. Antes eu 
gastava mais do que tinha e agora 
administro meu dinheiro. Aprendi que 
se economizar hoje eu tenho amanhã.” 
Nataly, atendida pelo projeto desde 2015
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“Depois de ser 
acompanhada pelos 

profissionais do 
PAF, percebo que 
consigo ACEITAR 
E LIDAR MELHOR 
COM A DOENÇA E 

O TRATAMENTO DE 
SAÚDE DO MEU FILHO. 

Onde moro sempre existe 
um preconceito, mas hoje 

eu não fico reclusa por 
meu filho ser diferente. 

Sempre fui motivo 
de pouco caso das 

pessoas e instituições, 
principalmente na área 

educacional. Se fala 
muito da tal da inclusão, 
mas em muitos lugares 

só existe no papel” .

Leize, atendida pelo projeto 
desde 2015.

“Com os atendimentos, 
fiquei sabendo dos 

benefícios que meu filho 
tem direito e estou indo 

atrás deles. Se forem 
negados, eu vou atrás 
de novo. TUDO O QUE 
EU AGORA SEI QUE 

TENHO DIREITO ESTOU 
INDO ATRÁS. Também 

tive maior conhecimento 
e frequento mais a 
rede de assistência, 
principalmente os 

serviços de saúde e 
assistência social.” 

Thuany, atendida pelo 
projeto desde março de 

2016. 

“Quero agradecer a 
todos que me ajudaram 

a construir a minha 
casa, principalmente 

meu banheiro! AGORA 
NÃO PRECISO MAIS 

USAR O BANHEIRO NA 
CASA DOS OUTROS 

NEM ME PREOCUPAR 
COM AS PAREDES DE 
MADEIRA QUE CAIAM 

A CADA CHUVA FORTE. 
Meus filhos que viviam 
resfriados agora vão 

ter mais conforto para 
dormir, e não vamos mais 

precisar nos preocupar 
com bichos nem com 
a chuva. Estou muito 
feliz com minha nova 

casinha’’.

Cassia, atendida pelo 
projeto desde 2015.

PAF- PLANO DE AÇÃO FAMILIAR

O trabalho realizado pelo PAF busca compreender a realidade de cada uma das famílias e auxiliá-
las na construção de sua autonomia, contribuindo com: informações sobre direitos e como garanti-
los; conscientização sobre a importância do planejamento financeiro para melhor utilização da renda 
familiar; orientações e acompanhamento do estado nutricional dos membros da família e das opções de 
alimentação saudável com poucos recursos financeiros; acompanhamento do desenvolvimento escolar 
das crianças atendidas; estímulos à participação dos pais no cotidiano escolar; escuta e orientação 
psicológica que auxilie na aceitação e compreensão do tratamento de saúde da criança.

234
 FAMÍLIAS ATENDIDAS AO 

LONGO DO ANO

50%
DE AUMENTO NA 

RENDA DAS FAMÍLIAS

5 CASAS REFORMADAS
COM MUDANÇAS QUE IMPACTARAM DIRETAMENTE 

NA QUALIDADE DE VIDA DA FAMÍLIA E NA SAÚDE DA 
CRIANÇA DOENTE

43%
DOS RESPONSÁVEIS PELAS FAMÍLIAS 

AUMENTARAM SUA AUTOESTIMA APÓS 
ACOMPANHAMENTO (AUTOESTIMA É MEDIDA 
ATRAVÉS DE OBSERVAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO E PELA 
DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA FAMÍLIA)

69%
DAS FAMÍLIAS AMPLIARAM 

SUA REDE DE APOIO 
(TIVERAM ACESSO E PASSARAM 

A FREQUENTAR UM MAIOR 
NÚMERO DE SERVIÇOS DA 
REDE SOCIOASSISTENCIAL)

100%
 DE AUMENTO NA PARTICIPAÇÃO 
DOS PAIS NA VIDA ESCOLAR DE 

TODAS AS CRIANÇAS DA FAMÍLIA 
DESDE A SUA ENTRADA NO 

INSTITUTO C.

CADA FAMÍLIA É ATENDIDA, EM MÉDIA, POR 17 MESES. 
AO LONGO DO ÚLTIMOS CINCO ANOS, 85 FAMÍLIAS COMPLETARAM NOSSO CICLO DE ATENDIMENTO.

RESULTADOS OBTIDOS EM 2016

Fonte: Sistema Instituto C - ano 2016
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PRIMEIRA INFÂNCIA

O projeto Primeira Infância, desenvolvido pelo Instituto C desde 2014, surgiu a partir da necessidade de 
um olhar mais aprofundado para crianças de zero a seis anos de idade atendidas pelo PAF. Nos últimos 
dois anos, as ações desenvolvidas foram sendo aprimoradas. E desde outubro de 2016, com a transição 
para Instituto C, o projeto adquiriu maior força e independência para alcançar objetivos e ações que 
possam impactar cada vez mais famílias em vulnerabilidade social e suas crianças na primeira infância.

“Nunca compreendi porque o leite de 
vaca não podia ser um substituto ao 
leite materno, mas depois de muitas 
orientações da nutricionista CONSEGUI  
ENTENDER A IMPORTÂNCIA DOS 
NUTRIENTES E VITAMINAS QUE 
MINHAS FILHAS PRECISAVAM e que 
estavam em maiores quantidades na 
fórmula infantil. Eu também achava 
que eu não poderia dar dois legumes 
da mesma cor na mesma refeição e a 
nutricionista me ajudou muito com 
esse processo de introdução de novos 
alimentos para as minhas filhas” 
Thamirys, atendida pelo projeto primeira 
infância desde 2015. 

37%
DOS RESPONSÁVEIS NÃO COMPLETARAM O

 ENSINO FUNDAMENTAL II

33 ANOS
É A IDADE MÉDIA DOS 

RESPONSÁVEIS

RENDA MÉDIA AO ENTRAR

R$926
1,5 CRIANÇAS 

DE ZERO A SEIS ANOS NAS 
FAMÍLIAS EM MÉDIA

50%
DAS FAMÍLIAS TÊM A MULHER 

COMO ÚNICA REFERÊNCIA PARA AS 
CRIANÇAS

Fonte: Sistema Instituto C - ano 2016

PERFIL DAS FAMÍLIAS QUANDO CHEGAM AO PRIMEIRA INFÂNCIA
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PRIMEIRA INFÂNCIA

Os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para o seu desenvolvimento futuro. E 
para garantir que este processo aconteça de forma positiva, é necessário que a criança viva em um 
ambiente favorável, com adultos que possam ser referência de estímulo, proteção e cuidado. Um cenário 
de vulnerabilidade social favorece que esse ciclo de desenvolvimento infantil seja quebrado, pela falta 
de assistência básica necessária para subsistência e/ou pela maior presença de fatores de risco. De 
acordo com a Caderneta de Saúde da Criança do Ministério da Saúde (2013), alguns destes fatores são: 
violência, ausência ou pré-natal incompletos, baixa escolaridade dos pais, dificuldade financeira para 
garantir alimentação saudável, entre outros. 

Assim, as ações do projeto Primeira Infância são importantes para informar, acolher e orientar as famílias 
na prevenção e promoção de saúde das crianças de zero a seis anos de idade. Por meio de atendimentos 
individuais e atividades em grupo, a equipe composta por uma nutricionista e uma psicóloga, trabalha 
temas como: a importância dos vínculos familiares, o estímulo ao desenvolvimento motor, de linguagem 
e socialização, a importância da amamentação e a correta introdução da alimentação complementar, 
entre outros.

139
 FAMÍLIAS ATENDIDAS AO 

LONGO DO ANO

622
ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS E 

NUTRICIONAIS AO LONGO DO ANO

53%
DAS CRIANÇAS ATENDIDAS 

APRESENTARAM GANHOS EM SEU PESO 
E ALTURA, CONTRIBUINDO PARA O SEU 

DESENVOLVIMENTO

“ O atendimento da psicologia na primeira infância tem sido muito bom para mim, 
eu percebi coisas que eu fazia e que não ajudavam os meus filhos, porque apesar do 
atendimento ser para o Davi, serve para os dois, né?! Eu tenho conseguido LIDAR 
MELHOR COM ELES, TENHO FICADO MAIS CALMA E ACHO QUE ISSO DEIXA ELES 
MAIS CALMOS TAMBÉM. Por exemplo, eu não deixava ele fazer as coisas sozinho, como 
pegar água para beber, porque eu achava que ele ia cair e ia derramar água, então eu 
nem deixava ele fazer ou dava bronca quando ele fazia. Conversando com a psicóloga eu 
percebi que é bom ele experimentar fazer coisas sozinhos e que eu tenho que comemorar 
as conquistas dele e estar do lado caso ele precise de ajuda, só que sem fazer por ele”. 
Rosimar, atendida pelo projeto desde 2016. 

RESULTADOS OBTIDOS EM 2016

Fonte: Sistema Instituto C - ano 2016
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ATELIER C

O Atelier, projeto desenvolvido desde 2014, surgiu a partir de uma necessidade de atuação mais próxima 
das famílias atendidas pelo PAF para a geração de renda e autonomia. A rotina de cuidados com crianças 
que têm alguma doença impede, muitas vezes, que seus responsáveis mantenham um trabalho formal, o 
que compromete diretamente a renda e a sobrevivência da família.
 
Por meio de capacitação para a produção de peças de artesanato e costura, o Atelier C oferece uma 
possibilidade de geração de renda para famílias que demonstram interesse e aptidão, e dá a elas a 
oportunidade de confeccionar peças criadas pelo projeto. As peças são feitas na casa de cada artesão, 
que recebe por item produzido. Os produtos confeccionados, que posteriormente são vendidos pelo 
Atelier C, auxiliam na sustentabilidade da instituição, uma vez que o dinheiro arrecadado com as vendas 
é reinvestido nos projetos desenvolvidos pelo Instituto C. 

5
RESPONSÁVEIS NÃO COMPLETARAM O 

ENSINO FUNDAMENTAL II

36 ANOS
É A IDADE MÉDIA DOS 

RESPONSÁVEIS

RENDA MÉDIA AO ENTRAR

R$1.184 2 ADULTOS 
POR FAMÍLIA

EM MÉDIA

6 FAMÍLIAS
 SEM NENHUM ADULTO

TRABALHANDO

A dificuldade de manter uma renda estável para garantir as necessidades básicas da família como 
moradia, alimentação, despesas mensais, gastos com transporte e promoção de saúde das crianças e 
adolescentes é um desafio para grande parte das famílias que o Instituto C atende. 

O projeto visa a estimular o empoderamento dos artesãos das famílias atendidas pelo Instituto C, 
proporcionando oportunidades de capacitação, geração de trabalho e renda, melhora na autoestima 
e ampliação de conhecimento sobre empreendedorismo. As atividades do Atelier C são desenvolvidas 
com responsabilidade, compromisso e qualidade, tanto com as famílias atendidas, como com os demais 
parceiros.

ATELIER C

Base: 11 famílias atendidas em 2016
Fonte: Sistema Instituto C - ano 2016

“O Atelier C foi uma mudança enorme na minha vida, porque me proporcionou um trabalho 
dentro de casa, aprendendo coisas novas com os cursos e produtos que faço. Minha situação 
financeira está bem difícil e o atelier tem me ajudado. Este mês já consegui pagar o transporte 
da minha filha para as consultas. EU ESTOU GOSTANDO BASTANTE DE FAZER PRODUTOS 
PARA O ATELIER, ESTÁ ME MOTIVANDO A QUERER APRENDER SEMPRE MAIS”.
Pamela, artesã do Atelier C desde 2016.  

PERFIL DAS FAMÍLIAS QUANDO CHEGAM AO ATELIER C



26 27

“A minha participação no 
Atelier C mudou muita coisa na 
minha vida. CONSEGUI MINHA 
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA, 
CONSIGO ME ORGANIZAR MUITO 
MELHOR E APRENDO CADA VEZ 
MAIS COM OS TRABALHOS QUE 
CHEGAM, porque são sempre novos 
trabalhos e eu vou me aprimorando. 
Gosto tanto do que faço, que fico 
pensando no meu futuro, sonho em 
abrir um atelier, um negócio próprio, 
de costura e poder vender no meu 
bairro, na internet”
Maria Aparecida, artesã do Atelier C 
desde 2016. 

2 CURSOS INTERNOS
SENDO UM DELES EM PARCERIA COM O SEBRAE 

PARA CAPACITAÇÃO SOBRE EMPREENDEDORISMO

3  CURSOS EXTERNOS 
 DE COSTURA EM PARCERIA COM A

 FUNDAÇÃO FRANCISCA FRANCO, COM DURAÇÃO DE 
SEIS MESES

R$ 987
RENDA MÉDIA EXTRA POR 

FAMÍLIA NO ANO

11 FAMÍLIAS
 FAMÍLIAS PARTICIPANTES AO LONGO 

DO ANO

R$ 92.192   
ARRECADADO COM A 

VENDA DOS PRODUTOS

RESULTADOS OBTIDOS EM 2016

Fonte: Sistema Instituto C - ano 2016

Ao longo do ano de 2016, o Atelier C desenvolveu um catálogo de produtos e passou a trabalhar com 
diferentes formas de venda, como rede social, loja física e parceiros. Com o aumento das vendas e 
consequentemente da produção foi possível capacitar os artesãos e engajá-los com o projeto.

WHITEHALL: atelier de noivas, é parceiro do Atelier C desde agosto de 2016 e encomenda flores de 
tecido únicas e exclusivas, como arranjos de cabeça, para serem usadas por suas noivas. Além da compra 
dos produtos, a Whitehall também reverte uma porcentagem da venda das flores para o Atelier C. 

CARA DE CASA: a empresa de artigos de decoração e arquitetura que realizou um bazar em sua loja 
com produtos especiais criados pela Cara de Casa e confeccionados pelos artesãos do Atelier C. 

ATELIER C
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES

O dia das mães é celebrado pelo Instituto C como um momento especial do nosso trabalho. Neste ano 
propusemos várias atividades para as mães atendidas proporcionando um momento exclusivo, sem 
preocupações com família, trabalho, ou qualquer outra coisa. Oficinas de dança, artesanato, culinária e 
arte fizeram parte das opções e a expressão de satisfação pôde ser vista no rosto de cada participante. 
As crianças que foram à festa acompanhando suas mães participaram de uma oficina de culinária e, 
durante a brincadeira customizaram aventais e viraram grandes chefs de cozinha. 

FESTA DIA DAS MÃES

As crianças também têm, anualmente, uma festa realizada especialmente para elas. Neste ano, a 
proposta foi diferente: frequentar os espaços públicos destinados para o lazer, como a praça Rotary, 
vizinha do Instituto C e repleta de árvores e espaços para brincadeira. Além de participar de diferentes 
oficinas, como horta, bexiga de farinha, contação de história e brinquedos recicláveis, as crianças e suas 
famílias também foram presenteadas com a exibição de uma peça de teatro que retratou o cotidiano de 
uma garotinha em tratamento de saúde.  

FESTA DIA DAS CRIANÇAS

Anualmente, organizamos uma festa para celebrar o ano ao lado de todas as famílias atendidas. 
Pensando na importância de realizar um momento de fechamento, integração e muitos encontros 
bacanas, convidamos, além das famílias atendidas pelos projetos, todas aquelas que de alguma forma 
se relacionam com a organização. 
Ao todo, 180 pessoas estavam presentes, entre as famílias que atendemos, nossos funcionários, 
voluntários e famílias que apoiam nosso trabalho e que vieram celebrar esse momento com a gente. 
Entre as atividades, tivemos oficina de contação de história, oficina de brinquedos recicláveis, teatro e 
pintura de rosto. Além de uma atividade em grupo com muita pintura e diversão.

FESTA DE FIM DE ANO
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Em 2016, realizamos o 2º Reencontro com as famílias que completaram o ciclo de atendimento no 
projeto PAF. O principal objetivo do evento é acompanhar a situação das famílias depois da sua saída, 
avaliando o impacto que o nosso trabalho tem a longo prazo em suas vidas. 

Onze famílias compareceram ao encontro que contou com a apresentação do documentário “Tão Perto, 
Tão Longe”, seguida de um bate-papo e uma entrevista com perguntas sobre sua situação antes e 
depois da sua participação no projeto. 

Muitos resultados positivos puderam ser observados a partir da fala das famílias. Entre eles:
- maior conhecimento dos direitos, deveres e serviços que podem frequentar;
- maior conscientização sobre a importância da organização financeira;
- momentos de aprendizagem sobre novas fontes de renda;
- maior conhecimento e tranquilidade para lidar com o diagnóstico e tratamento da criança.

FESTA DE REENCONTRO

“Antes de ser atendida pelo PAF, eu não sabia correr atrás das coisas, era menos informada. 
Hoje, vejo que foi tudo de bom. Depois de todas as orientações, eu CONSIGO CORRER ATRÁS 
DE TUDO O QUE EU PRECISO PRA MINHA FAMÍLIA e pra minha filha que tanto precisa. Tive 
o apoio e o ensinamento de que estava precisando”. 
Maria José, atendida pelo projeto PAF de 2013 a 2015.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

INCENTIVO À PESQUISA

O incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento é um aspecto importante para o Instituto C. 
Além da divulgação dos resultados e do trabalho desenvolvido pelos projetos, essas iniciativas auxiliam 
no aprimoramento da metodologia e na ampliação da formação e do conhecimento dos profissionais e 
voluntários envolvidos com o trabalho da organização. 

No ano de 2016, duas iniciativas tiveram destaque:

PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO TRANSDISCIPLINAR SOBRE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 
nossa gerente de projetos, Natalia Cavechini, esteve em Belo Horizonte divulgando o trabalho realizado 
pelo Instituto C, com a produção de um poster sobre a metodologia de trabalho no projeto PAF. Este foi 
um momento importante para a divulgação da metodologia, encontro com profissionais de diferentes 
áreas também preocupados com o desenvolvimento de crianças e adolescentes e o amparo às suas 
famílias. 

PESQUISA REALIZADA PELA ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE DE TORONTO, CANADÁ
A estudante  da Universidade de Toronto de Biologia Humana: Saúde Global, Carina de Micheli, procurou 
o Instituto C para a realização de uma pesquisa qualitativa a respeito dos impactos do projeto PAF 
na vida das famílias atendidas. Ao entrevistar dez famílias que já haviam completado seu ciclo de 
atendimento, Carina concluiu que o projeto tem impacto positivo em todas as áreas a que se propõe 
atender. E, de acordo com o relato das famílias, verificou que o Instituto C significou muito em suas 
vidas, na construção da autonomia e da confiança, na descoberta de seu potencial e na melhora da 
qualidade de vida e saúde de todos os membros. 
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EVENTOS E CAMPANHAS

É nosso principal evento de captação de recursos. Realizado desde 2013, o 4ª Bingo Beneficente 
Instituto C contou em 2016 com a presença de 330 convidados, apoio de cinco patrocinadores e mais 
de 100 empresas parceiras doadoras de produtos e serviços para o evento. Com o apoio de todos, foi 
possível alcançar um excelente resultado de arrecadação.

BINGO

Realizamos dois almoços para convidados em parceria com a loja Claudeteedeca, no qual parte das 
vendas feitas nesse dia foi revertida para o Instituto C.

CLAUDETEEDECA

As campanhas de doação de produtos são de extrema importância para o Instituto C e por meio delas 
arrecadamos diferentes itens que são distribuídos para as famílias atendidas. Elas envolvem desde 
arrecadações em festas de aniversários e chás de bebê, até mobilizações nas escolas dos filhos e 
empresas. No ano de 2016 arrecadamos 75 mil produtos, entre cesta básica, leite em pó integral, leite 
especial e fraldas.

CAMPANHAS DE DOAÇÃO

A captação de recursos é de extrema importância para o Instituto C. É a maneira pela qual garantimos 
o desenvolvimento da organização e dos nossos projetos. Desde a sua fundação contamos com o 
apoio de diferentes parceiros. Com o passar dos anos, diversificamos e consolidamos nossas fontes de 
recurso, o que, em 2016, nos permitiu ampliar nosso escopo de atuação.
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VOLUNTÁRIOS

O voluntário é aquele que investe seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não 
remunerada, em causas de interesse da sociedade. O trabalho voluntário é um dos princípios que 
norteiam o Instituto C e está presente em grande parte de nossas atividades.

Os voluntários fazem parte do trabalho que realizamos e com a ajuda deles podemos contar com uma 
equipe extremamente motivada e cheia de ideias que nos ajudam a aprimorar nossa atuação diariamente. 
O voluntário traz energia, vontade e contribuições que ajudam a manter sempre viva a nossa missão e a 
multiplicar o nosso trabalho e nossos desafios para um número cada vez maior de pessoas. 

Alana Barros Silva
Alana Martinez
Ana Brunetto Tancredi
Ana Paula Bezerra Mariano
Andrea D’Alcântara
Andressa Camila Batista da Silva
Anna Luiza Rossi
Arly Belas dos Santos
Arnaud Tissie
Carl Christian Ott
Carlos Eduardo Bragotto
Carolina de F. T. Junqueira Pires
Caroline G. Loreto
Caroline Patrícia Parra G. da Silva

Fabio Luiz de Vincenti de Toledo
Fatima Forcin
Fernanda de Paulos
Fernanda Nardy
Flavia Braga Dias Duarte
Flávia Maria de Assis Lustosa
Flavia Puorto
Gabriela Coser
Georges Martens Filho
Giselle de Guimarães Germano
Guilherme Guanabara Novaes
Gustavo Galli
Helena Camargo Porto
Hélio Rodrigues de Araújo

NOSSOS VOLUNTÁRIOS

Clarice Oliveira Carvalho
Claudia Biselli
Claudia Carvalho Oliveira
Claudia Fróes de Almeida Hopp
Claudia Furnari Amaral Gama
Claudio Sachs
Cristiane Vargas Riguzzi
Daniel Denes
Daniela Galucci
Daniela Padilha Moraes
Dirce de Fátima G. M. Forcin
Eliane Sobral
Elke Johanna Engelien Klaassen
Eugenio Amodio Conte
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Inez Carvalho Oliveira
Isabela de Lima Aggiunti
João Valadares
Joelma Paula Lages
José Luís Scurachio Machado
Juliana Bandouk Ribeiro da Silva
Juliana Moreno Tavares Decio
Juliana Puccinelli Silveira
Keize Costa Souza
Laerte William Cameschi
Leila Okumura
Lia Jamra Tsukumo
Lia Vidigal
Livia Colucci
Lívia Deodato Souza
Luana Pires Tatit
Luciana Fernandes dos Reis
Lucila Martens Bertoncello
Luiz Augusto Haddad Figueiredo
Luiziane Rufina Soares Pinto
Maiara Regina Correia
Marcelo Castro de Oliveira
Marcos Valentin
Marcos Vidigal Filho

VOLUNTÁRIOS

Maria Carolina Zemella
Maria Cristina Almeida
Maria Eugênia P. V. Nardy
Maria Francisca Passos Sachs
Maria Helena Pugliesi
Maria Inez Castro Cunha
Maria Silvia Scigliano
Mariana da Costa Silva
Mariana Maciel dos Santos
Marina Vidigal Brandileone
Marjorie Carbone
Marlene Leite Correa
Mayra Carbone
Mayra Godoy Vieira
Michele Leticia Borges
Mirella Fuser
Mônica Gimenez Perea
Mônica Gusmão Gouvea
Natália Schneider Ferreira
Nataly Pereira
Nathalya Moleda de Oliveira
Neide M. S. Uyenabo
Nicole Zatz
Odete Moura

Odete Moura
Oscar Andrade L. Nestarez
Pamela Gonçalves de Lima
Patrícia Barrachina Camps
Patrícia Pereira de Souza
Pedro Mercadante R. do Amaral
Priscila Okubo
Regina Léa Fortuna
Renata Alves de Araújo
Renata Villas Boas
Rodrigo Silva Oliveira
Rossana de Almeida Pavan
Sachiko Nobuyasu
Solange Chatagnier
Sophia Maggi de Goés
Stella Callas
Suely Kfouri de Angelis
Teca Vilmar
Thaiane da Silva Rios
Valéria Mattedi
Vanessa Guarany Cunha Saulos
Victoria Kohen
Vinicius Abrahão Mekari
Viviane Ianez Vargas

PARCEIROS

Acreditamos que a participação de toda a sociedade é fundamental para que o Instituto C consiga 
inspirar cada vez mais famílias na busca por sua autonomia e na construção de uma sociedade com 
menos desigualdade social.

PARCEIROS INVESTIDORES

OVO
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3 Corações
A Banqueteira
A Dora Adora
Academia Competition
Acampamento MM
Alcaçuz
Alfredo AO
AMAI Chocolates
Ambienta Arquitetura
Anacapri
Ass. Paulista de Medicina
Arezzo
Arte Aplicada
Atados
Atelier Alquimia
Banco da China
Baobá Mais
Beevee
Bettina Vaz Guimarães

Cacau Vanilla
Cactus Decoração
Cadê Bebê
Cara de Casa
Cartier
Casa do Buddah
Casa Leão
Cassipores
Catupiry
Chandon Brasil
Claudeteedeca
Confeitaria Dama
Consciente Coletivo
Cortés
Cotton On
Cris Barros
CrossFit Mansion
Cruise
CTEEP

Da Feira ao Baile
Dorotéia Presentes
Dress and Go
Emerson e equipe
Empório Santa Flora
Entreposto
Espaço Gardens
Figueira Produções
Fit
Found It!
Fundação Vunesp
Gallerist
Glória Brasil
Glúten Free Box
GRAACC
Guaspari
Hilti
Hospital São Luiz Gonzaga
Hostway Viagens

Inst. da Criança HC FMUSP
ITACI
Item Comunicação
Join Hair
JPB Art
Juma Amazon Lodge
Kikaldo
La Grande Maison
La Pastina
La Vie En Douce
Lacaz Martins Advogados
LATAM
Lauf
Le Jazz
Lela Beltrão
Lilla Ka
Loma Estilo
Macetes de mãe
Madors

PARCEIROS PESSOA JURÍDICA

PARCEIROS
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Mameg
Mattel
Meckel
Mínimo
Monsanto
MS Consultoria Contábil
Multilaser
Náutica
Núcleo Aventura
O Polén
Oazi
Papelaria Krepon
Paul Mitchell
Pé na Cozinha
Pernambucanas
Piece of Cake
Polishop
Postura Estética Itaim

Pousada do Quilombo
Power Graphics
Punto e Filo
Resil
Restaurante Ráscal
Restaurante Tavares
S7 Study Intercâmbio
Salão Ricardo Cassolari
Salton
Sandro Barros
São Bento Salão de Cabeleireiros
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo  
Soul Brand Services
Spezzato
Swatch
Tania Zoi
Texprima
Thrive

PARCEIROS PESSOA JURÍDICA

Tô de Brownie
Tora Brasil
Trousseau
Trya
Txai Itacaré
Urbano Studio
Verachi
Vivara
Whitehall
Zeferino
Zequinha Mendonça
Zona Cerealista Online

PARCEIROS

PARCEIROS PESSOA FÍSICA 

Adolfo Brobow
Adriana Rodrigues Quintas
Alana Martinez
Alessandra Dall Antonia
Alfredo Machlup
Ana Carolina Pasquini Simão
Ana Carolina Soler Mota
Ana Claudia
Ana Lucia Coser
Ana Paula Carvalho
André Levy
André Luiz Roque
André Malzoni Langhi
André P. Mioto
André Wongtschowski
Andréa A. Miranda
Angela Ribeiro
Anna Luiza Rossi

Antonio Carlos Rosset Filho
Antonio Penteado Mendonça
Armando Milano
Benedito Cavechini
Bianca Brandão
Bruno Massera
Camila Lourenção
Carl Christian Ott
Carla Furlan de Andrade
Carla Pinto
Carlos Eduardo Bragotto
Carolina Bonfanti Gouveia Nacle
Carolina Oliva Avancine
Cecília Ivanisk Oliveira
Cecília S. Giusti
Cezar Machado
Christiane Miranda
Claudia Bicudo

Claudia T. Levy Wiszniewiecki
Claudio Sachs
Cleide Rodrigues Quintas
Cristiane Endo
Cristiano Schenardi
Cristina Gandra
Daniel Gentil do Prado
Daniela Gallucci Tarneuad
Diana Amato
Eduardo Carneiro
Eliane Nóbrega Sobral
Elvis Mattar
Evelyn Kuriki
Ezequiel Grin
Fábio da Silva Lima
Fábio Melo
Fábio Velloso
Felipe Catarino

PARCEIROS
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PARCEIROS PESSOA FÍSICA 

Fernanda Gabriel
Fernanda Martins
Fernanda Nardy
Fernando Hideki Takey
Fernando Olivi Moreno
Fernando Simões
Flávia Cardillo
Flávia Sanches
Flávia Wagman
Francisca Mendonça Wiszniewiecki
Gabriela B. Raposo de Melo
Gabriela Coser
Gabriele Garcia
Georges Louis Martens
Georges Louis Martens Filho
Geraldo Carbone
Gil Bernardes
Guilherme Gomes

Gustavo Amorim
Gustavo Gomes Borges
Haissa Cardarelli
Hélio Miranda da Silva
Henri Stad
Henrique Dantas Carvalho
Herika Kawata
Ilaria G. Affricano
Inez Oliveira
Ingrid Lopes
Isabel Sachs
Isabela de Lima Aggiunti
Isabela Peronti
Isacco Douek
João André Guillaumon Neto
Jorge Von Kostrisch
José Luiz Sá de Castro Lima
Juliana Ligabue

Juliana Rangel Cardim de Araújo
Juliano Marconi Lanigra
Júnia Faria Ziegelmeyer
Kelly Goto
Lara Felix
Lauremir Mello Correa da Rocha
Leila Okumura
Lela Beltrão
Leticia Pina Barakat
Lia Vidigal
Ligia Carla Cunha
Ligia Passos Cardillo
Lívia Colluci
Lívia Dequech
Luana Catarina Fernandes
Luana Schrappe
Lucia de Fátima Nogueira Oliveira
Luciana Leo

PARCEIROS PESSOA FÍSICA 

Luciana Lopes
Luciana Soares Loureiro
Luciano Hirata
Lucila Martens Bertoncello
Lucila P. Garbelini
Luís Felipe Bertoncello
Luísa Heilbrun
Luiz Felipe Pavan
Luiz Paganotti
Luiz Ribeiro
Luiza Bet
Luiza Hoffmann
Maísa Araújo
Marcos Vidigal Filho
Maria Beatriz Rizzo
Maria Carolina Papa Pagano
Maria Cecília Santiago
Maria Christina Camargo Cury

Maria Eduarda Leitão Canabarro
Maria Eugenia P. V. Nardy
Maria Francisca Passos Sachs
Maria Inez Cunha
Maria Letizia Beer
Maria Meira
Mariana Marfil
Mariana V.C. Coutinho
Mariangela Kraus
Marianna Fialho Barbosa
Marlene Alves
Marly Galli Prado
Mauricio De Góes
Maxime Tarneuad
Mayara Barros Silva da Paixão
Mayra Carbone
Melba Cespedes
Mila Mayer

Monica Seoane
Natalia Mateus Juliana
Neide Miranda da Silva Uyenabo
Nicolas Teixeira
Nicole Morihama
Nina Maria Jamra Tsukumo
Odete Moura
Oscar Andrade L. Nestarez
Pamela Celina da Silva
Pamella Argulo Eredia Marchão
Patrícia Alvarez
Patrícia Perobelli Gonçalves
Paul André Reiter
Paula Guimarães
Paula P. Raimo
Paulo Gartner
Pedro Rocha
Raphael Almeida Videira

PARCEIROS PARCEIROS



44 45

PARCEIROS PESSOA FÍSICA 

Raphael Gutierrez
Raul Bastos
Regina Bicudo
Renata Alves de Araújo
Renata Brunetti
Renata Leme da Fonseca Thompson
Renata Villas Boas
Renato Ribeiro do Vale
Ribas Simões
Roberta Maria de Paiva Azevedo
Roberto Klabin
Rodrigo Kikuchi
Rosely Glezer
Sabrina Marques

Selma Coelho
Solange Chatagnier
Stefan Sachs
Suellly Barreto
Teca Vilmar
Thais Funagoshi
Valeria K. A. Mattedi
Vania Schoemberner
Vera de Barros Tolle
Vera Lucia La Pastina
Vera Setubal
Victor Moura
Victoria Kohen
Viviane Valverde

PARCEIROS
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EQUIPE

Aline Télis
Aline Alcaraz
Beatriz Maciel 
Amanda Nascimento 
Cilene Araújo
Fernanda Quintas 
Flávia Almeida 
Helena Marques
Heloísa Alencar
Isabela Lemos 
Ivone Nascimento 
Jordana Costa 
Karoline Santos 
Katia Moretti 
Leticia Tavares 
Mônica Rosa 
Natália Grossi 
Natalia Cavechini
Nayara Catarino 
Paulo Matoso 
Silvia Bicudo 
Thais Duarte 
Vera Oliveira 
Verônica Martens 
Vi Thi Vo 

EQUIPE DIRETORIA

Andre Teixeira Levy Wiszniewiecki – Presidente
Fernanda Gracioso Barbosa – Vice-Presidente
Marina Franco Mendonça – Vice-Presidente

CONSELHO FISCAL

Claudia Passos Sachs
Kim Machlup
Vasco Carvalho Oliveira Neto 

CONSELHO CONSULTIVO

Maristela Pati Corrêa
Mark Kennedy Lund
Maure Roder Pessanha
Morris Safdie
Renata Carvalho Beltrão Cavalcanti Biselli 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Instituto C tem suas demonstrações financeiras anuais auditadas pela Parker Randall, apresentadas 
em formato resumido abaixo:
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INSTITUTO C

+55 11 3459-1885

contato@institutoc.org.br

www.institutoc.org.br

@instituto.c

/Oinstitutoc


