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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 direito do idoso perante a Assistencia Social no atual quadro da Seguridade Social 

os Constituicao federal de 1988 sugere de modo muito forte que a Assistencia Social ao Idoso 

deixa de ser tao somente da area das acoes executivas e administrativas e passa a se constituir 

urn direito mesmo, tendente a se corporificar. 

O direito do idoso tern sede constitucional e assume especial relevo em vista das cons-

tatac5es estatisticas do incremento da populacao idosa. As conseqiiencias disso se refletem de 

modo todo especial no financiamento da Previdencia Social, mas o trabalho restringe-se ao 

quadro da Assistencia Social, que junto com a Saude e a Previdencia constituem o conjunto 

da Seguridade Social. 

O papel do Estado na protecao ao idoso necessitado da Assistencia Social e preponde-

rante, vez que Estado exauriu a familia de seu poder e da funcao central que tinha na econo-

mia familiar patriarcal. Tambem o Estado burocratiza e tenta cooptar as entidades que se co-

locam entre ele a o individuo de modo que assim deve assumir o onus da protecao dos hipos-

suficientes. 

O tema do direito do idoso perante a Assistencia Social tern alguns balizadores juridi-

cos como o "tempo", a "hipossuficiencia", a "dependencia" e as inovacoes processuais para 

distribuir mais equitativamente o tempo no processo. Tais temas sao transversals em toda a 

Ciencia juridica. Tratar desses temas na especificidade do direito do idoso e tarefa para cons-

truir o proprio objeto formal e especifico daquele direito. 

Como a Assistencia Social tern sido tratada apenas como acao e so muito recentemente 

ingressa na consideracao de que ela forma, no Estado Democratico de Direito, um direito a ser 

manejado pelo cidadao perante o Estado, o obrigado passivo por excelencia, defmiu-se tratar 

essa Assistencia Social como que sendo materia de um direito assistencial, com conformacoes 

proprias e conexas com o aquele direito do idoso. Teria assim uma resultante no direito assis-

tencial do idoso. 

A Assistencia Social e considerada em sua atual conjuntura, haja visto a falta de estru-

turas assistenciais e a propria legislacao e ambigua como o e a acao estatal nessa area tao afe-

tada pela crise da globalizacao de decadencia da "sociedade salarial" e do sistema de empre-

go. Todo o descompromisso do Estado nessa area pode ser lido a partir das politicas neo libe-

rals e de submissao ao Mercado mundializado e que aceita como normal e mesmo necessario 

que uma larga faixa da populacao va caindo na exclusao, ou "apartacao" social e economica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os aspectos que a Assistencia Social vem assumindo, no bojo das leis e seus regula-

mentos, fazem ver alguns problemas que afetam a posicao do idoso como seu titular ativo. A 

precarizacao das relacoes de trabalho, a focalizacao dos beneficios por amostragem, a lentidao 

no estabelecimento dos minimos sociais e a falta de uma politica maior de inclusao social, faz 

com que a Assistencia Social tenda a voltar ao velho e arcaico padrao de benemerencia, a 

chamada "re-filantropizacao" da Assistencia Social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chave: 

1- Direito do Idoso; 

2- Direito Assistencial; 

3- Assistencia Social: familia, sociedade e Estado; 

4- Direito da Personalidade; 

5- Politica Social de Inclusao x assistencialismo. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ Custa o presente trabalho observacoes e anotacoes retiradas da pratica juridica e do 

estudo das condicoes juridicas e faticas acerca do lugar do Idoso no mundo do direito e sua 

posicao na sociedade de um modo geral e apenas preambular. Envolve, o assunto diversas 

ciencias em diversas areas do saber humano, restando ao Direito operar o corte epistemico no 

tocante as relacoes que toquem o interesse dos idosos na esfera do jogo de relacoes que o cer-

cam. 

Uma primeirissima abordagem e que se revela produtiva se um modo subsidiario, e 

siUiar o tema no amplexo do Direito: este comporta diversos instiUitos que sao ao mesmo 

tempo transversais e perpassam as diversas areas ou ramos do direito e em virtude disso, 

transformam o direito numa abordagem generalista - e nem por isso menos cientifica - dos 

diversos interesse e pretensoes em jogo, nos seus diversos sujeitos e titulares. 

Temas como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tempo, segundo a otica do direito, a dependencia e hipossuficiencia sao 

afetos a diversas areas da ciencia juridica e conseguem fazer operar no direito um fenomeno 

que ao mesmo tempo enriquece e enobrece o Direito: ha um fluxo de aplicacdes que perpassa 

diversas situacSes e que atualiza e especializa aqueles temas comuns em cada uma das diver-

sas areas e ramos do Direito. 

Dentre os temas e institutos que se quer enfatizar numa reflexao acerca do Idoso e seu 

direito no quadro da Assistencia Social, nao se poderia deixar de focar o processo. Como ver-

tente de extrema importancia hoje, o processo que e face visivel e operativa do direito que e 

posto em controversia ou que e exercitado, carrega ele mesmo um conteudo que fez superar a 

ideia de processo como mero direito adjetivo. mas lhe conferem uma dignidade propria. Pode-

se hoje ate ousar e dizer que o Direito, enquanto prestacao jurisdicional ou possibilidade dela, 

e identificado ao Processo. 

Dentro do grande ambiente de esUidos que e o processo e mais especificamente um 

processo que seja pertinente a defesa do Direito do Idoso - direito esse que e material e que 

tambem processual. haja visto aquela importancia que o processo vem assumindo - a ver que, 

algumas leis gerais que regem o processo moderno sao extremamente uteis. A efetividade do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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processo, sua instrumentalidade, a economia processual dentre outros principios, nao precisa-

ram ser abordados, dado o especifico desse trabalho, mas alguns institutos que no processo 

veiculam e realizam o conteudo dos principios citados, foram abordados em sede de generali-

dades: a rapidez e celeridade, e especialmente, a Antecipacao de tutela, novidade que inaugu-

ra no processo brasileiro uma sumariedade de todo favoravel ao que esta no entardecer da 

vida. 

Um a reflexao sobre a posicao Idoso na realidade conjuntural brasileira, especialmente 

no que diz respeito a Assistencia Social, remete o estudo a um outro nivel, no qual a conside-

racao das estatisticas recentes no Brasil e no Mundo apontam para uma situacao demografica 

de crescente importancia do tema do Idos. Seja no prisma de um justo receio de crise em um 

sistema que ao mesmo tempo que vai abolindo a sociedade salarial e reduzindo a faixa de 

contribuintes para a Previdencia nos moldes atuais, seja na provocacao dos numeros quanto a 

uma revisao no modelo de familia e de Estado que, ao substituir e destituir de forca a familia, 

nao pode se dar ao luxo de, tomando-se minimo, desencarregar-se da obrigacao de assistir as 

faixas de populacao as quais a familia nao podem por si so proverem do minimo necessario a 

sobrevivencia. 

Nesse ponto o trabalho ganha o seu ponto maximo de afunilamento e convergencia: o 

Idoso pobre e o direito a assistencia. 0 trabalho nao pode, nem poderia, esgotar o debate acer-

ca da existencia ou nao de um Direito do Idoso e do Direito da Assistencia Social. Mas lanca 

elementos. O certo e que ja existe uma suficiente concentracao de massa critica juridica, dee 

elementos diferenciadores e que certamente forneceriam cortes bem nitidos no campo de um 

direito especificamente voltado para o idoso. E o que se pretende abordar de modo tangencial 

ou preambular neste trabalho. 

A pobreza, a assuncao da Assistencia Social pelo Estado, as novas diretrizes constitu-

cionais e do Direito Intemacional nao foram aprofundadas, mas a realidade da prestacao assis-

tencial e a discussao de se esta prestacao se limita ao piano das acoes punruais de governos, 

sem maior planejamento ou organicidade, ou se a Assistencia Social, no ambito de um Estado 

Democratico de Direito, nao constimiu um Direito que pode ser objetivado e destacado como 

um ramo do Direito Social, ou mesmo dos direitos fundamentals, ditos. A juridificacao do que 

hoje e apenas acao - e nao raro emergenciais - produziria uma melhor Assistencia Social?. 
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Certo e o titular desses direitos, ganhando cada vez mais forca quantitativa e qualitati-

va se considerarmos o quadro de uma sociedade salarial em crise, na qual o idoso nao e o uni-

co, mas uma classe entre outras tantas que ficam a margem e questionam o modelo de rendas, 

ao lado das recentes e classicas conquistas de direitos pela sociedade, permitem dizer que ca-

be sim, comecar a pensar e produzir seriamente na perspectiva de sistematizar - mesmo que 

dentro de um sistema maior - o direito do idoso ou mais especificamente o direito assistencial 

do idoso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I CAPITULO 

GENERALIDADES ACERCA DO IDOSO E SUA POSICAO NO 

DIREITO 

ALGUNS E L E M E N T O S BALIZADORES DO TEMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma inicial abordagem do problema juridico atinente ao idoso, na atual predomi-

nancia do direito sistemico e estatalizado, nao pode fugir de uma introdutoria e corajosa abor-

dagem preambular do tema no conjunto maior do Direito como ciencia juridica. Isso ja se 

disse. E alguns elementos faticos e sociologicos pertinentes ao direito do idoso tern por si so 

grande densidade juridica. Procurar-se-a de modo ao mesmo tempo resumido mas seguro, 

propor os principals elementos e temas, mencionando-os e desenvolvendo-os em breves pin-

celadas. 

l-O Idoso e o Tempo - Um desses elementos e o Tempo. Nao se pode entender o 

idoso se nao materialmente conexo com a realidade e r.ocao de tempo: ele e materia que ense-

ja configurar a vida longa de sujeito, tema deste trabalho. 

O tempo e conteudo, assim, de inegavel afetacao juridica ao ser transmudado nas rea-

lidades dos "termos" e dos "prazos". As expressoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "dies a quo" e "dies ad quern", preclusao, 

decadencia, prescricao sao tao fortes no Direito que num atimo de exagero ate que se poderia 

dizer que na sua resolucao resolver-se-ia o Direito. 

"Os prazos processuais e as preclusoes constituem-se em dois aspectos atraves dos 

quais se exterioriza a disciplina do tempo no processo". (SANTOS, Cezar. PRAZOS PRO-

CESSUAIS NO CPC. 2" ed. Ciencia Juridica. Belo Horizonte, 1997, p.33). 

O tempo e fator de aquisicao de Direitos. 0 decorrer do tempo assegura ou contra-

ria a consolidacao de interesses e, se e tragico para o direito ou interesses no sentido civilista, 

pelos fenomenos da prescricao e decadencia, na abordagem do Direito do Idoso no quadro de 

um Estado Democratico e Social de Direitos (De Mangabeira Unger) em que as responsabili-

6 
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dades publicas sao assumidas, o tempo passa a correr sempre favoravelmente ao Idoso em 

termos de direitos materiais, substantivos. 

O tempo, numa logica resultante e sistemica do Direito Social e sua especie do Di-

reito Assistencial - tal na ancoragem no Direito Social - so pode ser fator de aquisicao do di-

reito e nunca de perda. A i esta um marco diferenciador da acepcao do tempo na otica especi-

fica que se pretende aqui abordar. 

Uma vida longa corresponde a uma possibilidade ampliada de aquisicao de direito, 

pois este nasce dos fatos sociais e que sao jurigenos. E da lavra de JAIR EDUARDO SAN-

TANA: 

"A materia das fontes do direito remete nao apenas as suas origens, mas 

tambem ao modo pelo qual surge de forma valida. Assim, nao basta enxer-

gar direito "nascituro" aqui ou ali, indicar este ou aquele mecanismo formal 

para faze-lo aparecer. Por isso, as fontes do direito tradicionalmente indica-

dos (a lei e o ato Juridico, o costume, a jurisprudencia, a doutrina, os princi-

pios gerais etc..) somente contemplam o carater Jurigeno do fato social". 

(SANTANA, Jair Eduardo. Direito Eleitoral. Inedita, B. Horizonte, 2000; p. 

23). 

O tempo e, nessa acepcao, nao fato social, mas o quadro em que se desenrola o fato 

social. Ao lado do "espaco", e propria condicao de existencia do Fato Social. E positivamente, 

um tempo mais longo tern o cordao de ser nascedouro de mais fatos sociais a serem juridica-

mente considerados. 

Especificamente para o idoso, o tempo e causa de direitos, nao se comportando 

numa contextualizacao protetiva e garantista, que seja ele elemento prejudicial ao direito. A-

qui se mostra o desdobramento do direito do idoso como sendo "da personalidade" e nao pa-

trimonial: neste, o tempo opera negativamente seus efeitos. 

7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - O tempo como Idade - para uma fenomenologia que de fundamento ao trata-

mento Juridico acerca do Idoso, convem aplicar o tempo no concreto da IDADE, que e a con-

tagem do tempo no curso de vida, a medida dos anos. 

A fixacao de marcadores cronologicos da maturidade e a definicao legal do que seja 

o idoso, varia bastante. Ha um choque ou constante tensao entre a lei e as estatisticas de cunho 

demografico. Mas tem-se alguns indicadores: 

• A lei 8.842/95 - que estabelece a Politica Nacional do Idoso no seu artigo 

2° fixa em 60 anos a idade alem da qual a pessoa e considerada idosa. Como 

essa lei e seu regulamento estabelecem prioridade e encargos para o idoso 

diante do Poder Publico (inclusive o Judiciario - art. 10 inciso IV) , resta a 

questao de uma interpretacao face a lei 10.173/2001. A lei 8.078/90, art.IV, 

"b" - estabelece em 60 anos a consideracao para efeito de protecao consu-

me irista. 

• A lei 10.173/2001 - alterou o codigo de Processo Civil inserindo os artigos 

1.211-A a 1.211-C e estabelece que nos procedimentos juridicos em que f i -

gurem pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, deve haver uma "pri-

oridade na tramitacao de todos os atos e diligencias em qualquer instancia". 

Assim, pela lei processual, ha um marco etario se bem que nao em vista de 

uma definicao de idoso no seu texto. Mas e um parametro legal de idade, in-

clusive de pouca aplicacao pratica. 

• A lei 8.213/91 - dos Beneficios da Providencia - fixa para o recebimento do 

Aposentado por Idade, as idades de 65 anos para o homem e 60 para a mu-

lher, reduzidos de 5 anos se trata de ruricola - segurado especial rural, (arts. 

48 caput, e § 1°). Isso para ter direito de requerer com fundamento o benefi-

cio. O art. 51 estabelece a aposentadoria compulsoria do homem aos 70 a-

nos e da mulher aos 65 anos, se tambem cumprida a carencia de contribui-

coes. 

• A lei 8.742/93 - A LOAS - por sua vez, fixa em 70 anos a idade limite para 

alem da qual pode ser requerido o Beneficio de Prestacao continuada. Isso 

no art. 20, pois na mesma lei, no art. 38 essa idade de 70 anos e reduzida pa-

ra 67 anos (a partir de 1° de Janeiro de 1998). Interessante e que o Decreto 

1.744/95 a reduz, a partir de L° de Janeiro de 2000, para 65 anos. 

8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 -O Idoso e a HipossuficienciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Outro marcador de relevancia na abordagem 

do problema juridico que cerca o idoso e a hipossuficiencia. E sabido que a idade no seu a-

vancar vitima a pessoa de uma serie de reducoes nas suas faculdades e capacidades, restricoes 

fisicas, psiquicas, e, resultante delas, sociais e juridicas surgem com a idade. A hipossuficien-

cia no idoso tern no tempo a sua causa, combinada com outros fatores, claro. 

A velhice, esse tempo de rapidas mudancas em todos os aspectos da vida humana e 

social, acentua o fenomeno da defasagem psico-social e altera radicalmente o papel e lugar do 

idoso na sociedade familia e no Estado. E o alargar da faixa de vida util ou sobrevida media 

(expectativa de vida, na Estatistica) combina dois fatores que assumem uma nitida importan-

cia no pensamento de um Direito do Idoso: O ritmo de mudancas sociais e culrurais-

tecnologicas e mais febril e aumentam ao mesmo tempo, a idade media das pessoas e o nii-

mero de idosos que, via de regra nao acompanham esse ritmo frenetico (e mesmo caotico), no 

que nao estao sos: outros segmentos sociais tambem se defasaram nitidamente (os semi-

alfabetizados, por exemplo). 

A hipossuficiencia, que na sociedade tradicional atingia apenas juridica e social-

mente oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "alieni Juris" - usando o termo proprio latino - ou os que sofriam a "capitis 

demimitio" - nao era proprio dos anciaos, que detinham o controle politico e social naquelas 

sociedades. A alteracao do modo de producao, do familiar-tradicional para o industrial-

nacional. retirando da familia o papel de unidade de producao, e que detenninou a fragilidade 

do Anciao: a familia nao pode mais arcar com o onus de sua manutencao . O Estado. que lhe 

usurpou a primazia e se afirmou como a unica forma de organizacao do poder e dos recursos 

sociais e que tern que arcar com tal onus. 

A hipossuficiencia em sentido juridico, e relacional. Surge de uma nova conjuntura 

de substituicao da Familia pelo Estado. Nao tern a ver em termos geneticos com a fragilizacao 

bio-psiquica do individuo, mas com o enfraquecimento da familia como um todo e o esgar-

camento dos lacos e compromissos morais proprios da instituicao familiar. 

A hipossuficiencia como fenomeno juridico foi historicamente "declarado"' e reco-

nhecido nas relacoes de trabalho, ao final do sec. XIX na Europa Fabril. O "Estado Social". 

9 
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da experiencia Mexicana de 1917 e da Republica de Weimar, em 1919 na Alemanha, trataram 

esse fenomeno no campo do intervencionismo estatal no Direito. Por isso a Hipossuficiencia 

como ensejador de resposta estatal compensatoria nao fica limitada ao ambito do aspecto tute-

lar e curatelar do Direito Civi l Classico, mas compromete todo o agir estatal que queira estar 

de conformidade com as novas funcoes e tarefas do Estado Democratico de Direito ou do Es-

tado Social, mais ainda. 

Mais recentemente a hipossuficiencia como ente juridico e assumido, no Direito 

Publico, e tende a se generalizar, criando estatutos juridicos e legais, em geral, a margem dos 

codigos, protetivos como em relacao as criancas e adolescentes, aos idosos, aos deficientes 

fisicos e mentais, aos idosos. Cria-se uma nova perspective de "Jogo" juridico mais distancia-

do da estrita bilateralidade ou bifaciedade dos direitos e obrigacoes do direito comura e clas-

sico civilista. 

O reconhecimento e valorizacao dos hipossuficientes para alem dos limites classi-

cos do direito, fez surgir uma evolucao na aplicacao do Direito quando a igualdade nao e mais 

um ponto de partida, mas uma etapa a que se tern que chegar, promovidas por politicos afir-

mativas para que a partir dai os diversos titulares de direitos tenham efetivas condicoes de 

postular o que individualmente lhe pertence. As teorias Juscompensatorias esposadas por John 

Rawls, Ronald Dworkin e Robert Nozick, (embora) ligados ao movimento neoliberal da de-

cada de 70, trazem esse acento: o Estado prove de forca o individuo para que ele, igualado 

pague pelos seus interesses e direitos. A igualdade e assim alcada a condicao de meio, nao 

ponto de partida formal, do direito classico-liberal. 

No caso especifico do Idoso essa situacao juridica de suprimento da hipossufici-

encia e mais exigivel e embora o Estado tenha envolvido em nivel legislativo a Sociedade e a 

Familia nessa luta, e a ele que cabe a resposta em acoes assistenciais e juridicas mais forte-

mente, pois se assumiu a hegemonia sobre as demais instituicoes, transferindo para si recursos 

e poderes, deve entao cercar como o onus consequencial desse fato. 

Para adentrar no tema e sinaliza-lo como marcadores doutrinarios de modo ate 

mesmo delimita-lo na ampliacao do direito, elegeu-se alguns (dentre tantos) institutos ou te-

mas. E algo arriscado mas deve-se faze-lo mesmo em se correndo o risco de reducionismo: 

mas o foco do trabalho e o Idoso e seu direito no tocante a Assistencia Social. E esta vista 

10 



comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direito e nao como tao somente acdo compensatoria e certo modo paternalista que as-

sumiu no quadro do enrijecimento democratico em que se desenvolveram as Instituicoes, no-

tadamente o Estado, no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 - O Idoso e a Dependencia - Se o fenomeno da hipossuficiencia e relacional 

tendo base na triade Individuo-Familia-Estado, cabe dizer que o outro fenomeno Juridico da 

dependencia tambem o e. 

A genese da dependencia como problema Juridico do conjunto do que seria um di-

reito do idoso, traz tambem a forra aquela triade. O Estado ou o Poder Estatal vem historica-

mente agindo contra a familia ou as ordens que se interpSem entre ele e o individuo. Uma 

primeira fase dessa agressao se deu na dimensao QUANTITATIVA: O Poder das leis foi dei-

xando de reconhecer as familias numerosas, formadas por "agnatos" e "cognatos" e conside-

rando cada vez mais o parentesco de sangue ao espiritual e moral. A familia reconhecida co-

mo tal fica cada vez menor, a emancipacao e automatica, nao mais declarada. 

E na fase seguinte temos a agressao QUALITATIVA, quando se reconhece o cara-

ter familiar de certos arranjos que tendem a se multiplicar, ao sabor do caos social e moral. 

Mesmo que nao se negue que a protecao legal, assistencial e juridica deva o Estado propor-

cionar a todos os grupos, nao caberia ao Estado e suas leis denominar como familia arranjos 

ou agrupamentos citra ou ultra familiares. Longe de ser uma sadia recepcao de um fato social, 

pode-se ler como um "round" na disputa entre o Estado e a Familia. 

Nesse quadro Juridico-historico e que se pode situar o instituto da dependencia e 

sua pertinencia ao problema nao familiar e onerado com a dupla precarizacao como trabalha-

dor e depois como inapto para o trabalho. 0 Idoso vive em regime fatico de dependencia que 

nem sempre e reconhecida Juridicamente. 

Em termos legais, as leis 8.213/91 e a 8.742/93, com a modificacao que nesta ulti-

ma operou a lei 9.720 de 30-11-1998, estabeleceu a dependencia como algo fora do alcance 

do idoso, pois no art. 16 da lei 8.213/91, a dependencia dele - do idoso - nao se presume, de-

vera ser decretada em sentenca. Nem mesmo a permissiva da lei 7.115/83, que desburocrati-

zou esse instituto, bastando que o declarante assuma as responsabilidades do que declarou, 
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conseguiu estender a sua aplicacao, mormente no Sistema Securitario brasileiro. No corpo do 

trabalho aprofundamos a critica sobre essa alteracao dos conceitos legais da dependencia e 

suas complicacoes no direito assistencial referente ao idoso e ao grupo familiar no qual esta 

inserido. A lei e clara ao excluir, da condicao de dependente, os avos, por exemplo. O idoso 

na condicao de pai ou mae, devera sujeitar-se a declaracao , que entendemos poder ser extra-

judicial, na forma da lei 7.115/83, ou judicial, pela apreciacao tecnica e politica do caso con-

crete 

0 idoso ascendente em segundo grau, nao pode ser contemplado pela dependencia 

e ai exsurge a intervencao legal do Estado na estrutura da familia. O idoso avo-avo podera ter 

dependentes, (art. 16, § 2° da lei 8.213/91) mas nao podera depender de seus descendentes, 

em termos previdenciarios. A familia como fato social e institucional de carater anterior ao 

direito posto fica sob as vedacoes deste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5- O Idoso e as Prerrogativas Processuais 

Um direito do idoso, ao lado do conteiido material desse direito que alcanca materia de 

direito publico e privado - em crise que esta a SUMMA DIVISIO classica no decorrer da 

sistematizacao dos Direitos da Personalidade, - nao pode se esquivar de debrucar-se sobre os 

mecanismos e instrumentos da prestacao Jurisdicional pelo Estado. A materia processual ja 

ingressou na area de interesses afetos ao idoso em varias frentes. 

O grande drama do processo, ao lado da sua complexidade que tende a degrada-lo 

num jogo, numa tecnica esteril, e a lentidao, a conhecida morosidade que nasce da justica 

burocratizada as voltas com a ampliacao quantitativa e qualitativa das demandas Juridicas e a 

rede de seguranca que para muitos se assenta exclusivamente na ordinariedade mais estrita e 

no mito da cognicao exauriente. 

Se a delonga de uma acao judicial prejudica a parte que tern razao, em especial o 

Autor, e faz com que haja um desprestigio para o Judiciario na esteira das expectativas sociais 

- com consequencias politicas - quando esse drama atinge quern esta no saldo da sobrevida, o 

Idoso, mostra a sua face mais cruel. 
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As prerrogativas processuais do Idoso aparecem de modos explicitos e implicitos 

no Codigo de Processo Civil. Explicita e diretamente, na inovac-ao que a lei 10.173/2001 fez 

no Codigo de Processo Civil, inserindo os artigos 1.211-A a 1.211-C ja falado retro. 

Implicitamente (e tambem indiretamente), todos os ditames legais que tomem mais 

celere e efetivo o processo sao do interesse mais vivo do Idoso, como o art. 14. § IV e V do 

CPC que vedam os atos protelatorios, inuteis e obstaculam a efetividade do processo. Os arti-

gos 29 e 31 reforcam essa orientacao de um processo rapido e agil. 

Nos deveres do Juiz expressos no CPC, nos artigos 125, inciso I I e 130, positiva-

mente se decide o legislador pela celeridade na solucao do litigio e negativamente ao cabi-

mento de diligencias inuteis ou meramente protelatorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A A N T E C I P A C A O DA T U T E L A E A E X E C I QAO PROVISORIA DA SEN-

T E N C E , dos artigos 273 e 461 do CPC, sao institutos processuais inovadores mais afinados e 

proporcionados ao debate judicial do Direito do Idoso. Sobretudo quando dispoe de modo tal 

a distribuir melhor o Tempo do Processo, entre autor e reu. A demora no decidir acerca da 

lide constitui um prejuizo processual e material para o autor que tern razao e numa vitoria 

para o reu que nao tern razao. 

A importancia desses instiUitos se concretiza de modo expresso nas lides que en-

volvem o Idoso carecedor de Assistencia Social e o orgao securitario, entre o idoso alcado a 

condicao de Autor e a Fazenda piiblica na condicao de reu. 

MARINONI, processualista brasileiro com relevantes estudos no campo da efetivi-

dade do processo, tutela de urgencia e antecipacao de mtela. bate-se por uma mais eqiiitativa 

distribuicao do tempo no processo. No caso especifico do direito do Idoso o tema assume re-

levancia pois ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA decisum pode nao ser mais importante para a parte que veio a morrer ou nao 

pode mais usufruir os efeitos da demanda judicial ao ser-lhe esta julgada favoravel. E no caso 

do exercicio do direito assistencial tema especifico desse trabalho, mais ainda: de um lado c 

autor idoso (tomada desta perspectiva) e do outro, um orgao estatal com todos os privilegic? 

da Fazenda Publica em materia de processo. 



A antecipacao de tutela, surge assim, como um instituto processual no direito bra-

sileiro pela alteracao do artigo 273 do CPC pela lei 8.952/94 e recentes alteracoes pela lei 

10.444/2002. Implementa-se a conquista que no direito comparado ja outros paises tinham 

conseguido. 

A antecipa?ao da tutela e resultado da supera?ao dos "medos" que o legislador l i -

beral tinha dos processos sumarios e das tutelas de urgencia do periodo anterior a Revolucao 

Francesa, que o levava a colocar a seguranca da ordinariedade acima da efetividade do pro-

cesso. A "plenitude da defesa" que no momento historico foi importante na luta do Estado 

contra o Individuo, levou o legislador burgues e liberal a opor ao Estado e aos poderosos, o 

direito do reu a cognicao exaustiva, definitiva. E quando e o Estado que assumindo cada vez 

obrigacoes perante os cidadaos, passa para o polo passivo da relacao processual, junto com 

fardo dos privilegios processuais da fazenda Publica perante o particular, ainda se vale do 

Estatuto Processual da ordinariedade e sua seguranca obtida pelo engodo da cognicao exaus-

tiva e definitiva. Ou seja, um instituto que surge em favor do individuo perante a forca e o 

arbitrio do Estado, volta-se contra esse mesmo individuo, agora na posicao de autor. 

E o "lado oculto e feio" do processo, no dizer de CHIARLONI, citado por MARI-

NONI " lado que teima em nao ser visto ou nao quer ser visto pelo processualista que tern 

olhos apenas para o piano normativo ou para o piano das abstracoes dogmaticas" (MARINO-

NI ; 1998, pp 15-16) 

Sem poder ou precisar se alongar muito no tema, convem, a guisa do direito do ido-

so, em face da Assistencia Social do Estado, estabelecer que, no exercicio da tutela jurisdicio-

nal, o modo de distribuir melhor o tempo do processo e conceder ao idoso o provimento ante-

cipado dos efeitos da tutela pretendida a vista dos seguintes dados: 

a) A VEROSSIMILHANQA DE SUA ALEGAQOES pela existencia de prova ine-

quivoca (art. 273, caput, CPC) o que leva o instituto da antecipacao de tutela para o limiar do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fitmus boni juris. O caput do art 273, que tende a tomar o instituto mais uma "faculdade" do 

julgador do que uma diretriz processual. portanto, de uso cogente, satisfeitos seus requisites -

se articula, altemativamente com: 

b) PERICULUM IN MORA do inciso I do art 273, "haja fundado receio de dano ir-

reparavel ou de dificil reparacao." Dano maior nao ha que o falecimento da parte autora sem 
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ter visto seu direito reconhecido pela paquidermica morosidade da prestacao jurisdic-ional. E o 

idoso e o titular de direitos que por sua propria condicao se inscreveu entre essas vitimas po-

tentials e reais da lentidao da ordinariedade e " seguranca" de um processo amarrado ao 

dogma da cognicao perfeita e exauriente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A POSICAO DE UM DIREITO DO IDOSO E N T R E OS RAMOS DO DI-

R E I T O 

1- Direito publico ou privado 

O desenvolvimento doutrinario, legal e jurisprudential de cada um dos ramos do direi-

to faz com que se situe dentro dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus sistemico aquele ramo, novo ou antigo. As materias da 

orbita do direito publico, ou que dizem respeito maias diretamente a prestacao e prote-

cao estatal, ou seja, que cabe ao Poder Publico a implementacao, assume uma relevancia em 

vista da assuncao das flincoes e papeis da familia e da comunidade nas maos do Estado. Ja as 

de alcance do direito privado referem-se as pretensoes e interesses de cunho patrimonial ou 

que envolvam estado. 

Adentrando na tese de que o direito do idoso e do ambito dos direitos da personalida-

de, recentemente ingressos no texto do Novo Codigo Civil em capitulo proprio, superada fica 

a questao: tais direitos pairam acima da classica divisao assim como os direitos fundamentals 

de modo geral. 

O direito assistencial do idoso traz uma ainda mais consolidada filiacao: e do campo 

do direito publico, das obrigacoes e deveres do Estado que enfeixou no seu cerne a organiza-

Cao da vida politica, social e economica. A assistencia social e por si so uma politica de Esta-

do (a menos que se retome a superada visao estritamente caritativa, que se moralmente e rele-

vantissima, nao e apropriada ao agir despersonificado do Estado.) e dai que a sua prestacao se 

cerca de todos os requisites proprios da acao estatal e administrativa, e vinculacao a planeja-

mentos e estrategias de acao proprias do ente estatal. 

A inexistencia de conteudo patrimonial relevante, pelo menos, nas relacoes juridicas 

desse ambito e a diccao de politicas publicas deixam claro em termos faticos, pelo menos, que 
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a esfera do Poder Publico pertencem as gestoes nessa area e para essa faixa da populacao, o 

idoso. Ate a regulamentacao cada vez mais apertada sobre as entidades civis que atuam nessa 

area, sinalizam essa evidencia juridica. 

2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direito da Familia e o Idoso 

A referenda legal e constitucional sempre recorrente a vincular a protecao do idoso a 

familia, sociedade e Estado, conforme a Constituicao Federal art. 226, Leis 8.842/95 e 

8.742/93, ou seja, a imputacao de obrigacao legal destes em relacao ao idoso, devem ser lidos 

dentro do ambiente de predominio do Estado e da forma de organizacao de trabalho em regi-

me industrial - pelo menos nos seus efeitos - que retirou da familia, como unidade de produ-

cao autonoma, a sua forca. 

Nuclearizada, proletarizada e tendo o eixo de sua sustentacao economica fora da casa, 

certo e que a familia como um todo, em especial aquelas cujos idosos se socorrem da Assis-

tencia Social, e marcada por uma congenita hipossuficencia. Uma entidade assim debilitada, 

que, como se diz em todo o correr deste trabalho, perdeu sua primazia e forcas para o Estado, 

nao pode arcar com o encargo. 

Ja se disse adiante e torne-se a repetir, mesmo as entidades da sociedade que atuam no 

campo assistencial, prestando em nivel de filantropia e benemerencia os seus servicos, sujei-

tam-se a tal normatizacao e burocratizacao de suas atividades - no que dependent do Estado -

que fica patente a supremacia do estado em todo o conjunto, sejam de acoes e gestoes assis-

tenciais, seja no campo juridico da regulamentacao. 

Uma Constituicao de carater mais material como a de 1988, traz a inovacao de positi-

var em seu corpo obrigacoes de carater moral, como o dever de assistencia. Ja presente este 

nas normas civilistas do antigo codigo, por exemplo, mas nas partes do direito familiar e pa-

rental, que sao como que incrustracoes um tanto esdriixulas do corpo codificado civilista, pois 

veiculam comandos normativos obrigacionais a margem das fontes normais acolhidas pela 

Lei, das obrigacoes. O dever moral aparece no texto legal mas com a timidez propria dos te-

mas e obrigacoes morais mais afetos a familia e menos ao Estado como ente efetivo mas mui-

to menos afetivo e portanto, titular improprio dessas obrigacoes no polo passivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3- Outros ramos do Direito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao de todo irrelevante e a relacao do direito do idoso com outros ramos do direito. 

No direito Penal a idade esta presente, seja no tocante ao agravamento do delito perpetrado 

contra "velho" (art. 61, inciso I I , "h" do CP), suspensao da pena para maiores de 70 anos (art. 

77, § 2°. CP). 

No direito civil, a idade avancada e fator de restricoes no aspecto da disposicao dos 

bens se encetado novo casamento. O Novo Codigo apenas igualou homem e mulher nesse 

novo limite comum de 60 anos para ambos. 

No direito previdenciario, os beneficios que sao recebidos em vista da idade provecta 

vinculam o idoso muito diretamente a esse ramo do direito. Tambem as vedacoes quanto ao 

retorno ao trabalho e a idade limite para a aposentadoria compulsoria, assinalam a importan-

cia do idoso no conjunto legislado do direito do trabalho e do previdenciario. 

No Direito Constitucional, o tern foi tratado direta e indiretamente, na referenda as 

protecdes explicitas ao idoso e no conjunto sistemico protetivo da atual constituicao de 198S. 

Sao esses lineamentos gerais, repetindo, meramente ilustrativos e nao exaustivos, do 

direito do idoso no quadro mais extenso do direito. 
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I I C A P I T U L O 

O I D O S O E A S P E C T O S DA SUA P R O T E C A O L E G A L 

1- No Ordenamento Juridico Brasileiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A implementacao desta pesquisa, teve como pontos de partida, a necessidade de abor-

dar tema pouco discutido. Na tentativa de aprofundar um pouco mais o assunto, e que se pro-

pos a pesquisar a materia fazendo uma abordagem sintetica e objetiva sobre o que representa 

hoje, no nosso pais, a figura do idoso e a conexao desse tema com o direito assistencial. Quais 

as garantias efetivamente colocadas em pratica considerando que, o idoso e pessoa e como tal, 

sujeito de direitos e obrigacoes? E como a Assistencia Social, especificamente, e as Politicas 

Publicas na area social, em se tratando do idoso pobre tern deferido sua protecao e atencao? 

Assim, o trabalho desvia-se de uma serie de abordagens e ate daquela mais ampla, que 

seria o idoso no quadro da protecao Securitaria de modo geral e mais geral, no quadro de ga-

rantias da Constituicao Federal. Certo que o trabalho trouxe uma parte inicial situando num 

amplexo mais vasto do Direito a pessoa e realidade do Idoso, com as leituras especificas de 

cada instituto ou elemento juridico que seja atinente ao tema, como o tempo, o direito adqui-

rido, a hipossuficiencia do idoso dentre outros trazidos a titulo de ilustracao e situacao dos 

problemas entre marcos referenciais e doutrinarios mais comuns aos diversos ramos do direi-

to. 

De certo, sabe-se que o Ordenamento Juridico Brasileiro traz em seu bojo positivado 

ou corpo legislativo uma Lei inovadora acerca da Protecao do Idoso, embora tal lei, como 

acontece a exemplo de outras, careca ainda de uma aplicabilidade e eficacia objetiva. A Lei 

8.842/95 enuncia principios protetivos e inclusivos um tanto arrojados, mas poder-se-ia dizer 

que tal lei e a do "idoso rico" pois desvia-se das acoes concretas necessarias para o idoso em 

estado de miserabilidade ou abandono. Em termos concretos, nas situacoes de demandas, se 

pode utilizar da definicao de Idoso que esta no art. 2° para buscar os beneficio processuais, 

por exemplo, tao pouco implementados para o idoso, apesar do novo art. 1.211-A e ss do 

CPC. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Referenciais estatisticos do problema do idoso. 

Em atengao e resposta aos anseios da sociedade no que diz respeito a populacao da 

terceira idade, ja se assistiu a uma preocupacao maior com essa clientela e uma busca de 

conscientizacao na abordagem do problema. Ate porque aumenta em termos estatisticos a 

populacao idosa e a nova sensibilidade juridica e politica sinaliza para uma tentativa de a so-

ciedade politica ou civil dar uma resposta aos apelos dos mais necessitados e carentes de pro-

tecao e garantias. 

O dado demografico e sociologico mais importante do final deste seculo e o fato de as 

pessoas estarem vivendo mais. Eis inclusive a razao de falar-se tanto em Gerontologia socio-

logica. Tal fato social, estatisticamente posto, tern o condao de alcar comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fato jurigeno, ou 

seja, capaz de fazer nascer algo novo no direito. 

Os dados das estatisticas revelam que o envelhecimento da populacao brasileira vem 

sendo confirmado a cada ano pelo IBGE. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios 

(PNDA), realizada pelo IBGE, relativa a 1997 ficou confirmado que em cinco anos o pais 

passou a ter mais 2, 6 milhoes de pessoas acima de 60 anos de idade, com uma participacao 

na populacao total no ano passado de 8, 6%, ante 7, 9% em 92. Em contra partida, as pessoas 

com menos de 18 anos de idade, que representavam 40, 1% da populacao em 92, em 97 eram 

37, 5%. 

Os dados da pesquisa tambem registraram uma queda na taxa de fecundidade no Brasil 

em 97, a qual ficou em 2, 5% e vem caindo de forma progressiva. 

Isso leva o Direito hoje a se preocupar sobremaneira com os aspectos juridicos que 

envolvem a pessoa do idoso. Na tentativa de alertar que a evolucao dos tempos e as diferencas 

existentes entre as diversas geracoes nao deverao aviltar nem desaguarem em uma relacao 

sem harmonia. e que a pesquisa sociologica e aquela juridica devem escorar uma solida base 

de coexistencia entre os diversos sujeitos de direitos e as novas necessidades objetivas que tal 

fato gera. 

A crise do financiamento do sistema securitario, pela diminuicao da populacao eco-

nomicamente ativa e contributiva, e o acrescimo do numero de beneficiarios e um dos desdo-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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bramentos desse problema: urge que se mudem os conceitos de populacao economicamente 

ativa para incluir esse novo fato social estatistico. 

Os cidadaos em geral, especialmente os mais jovens, perdem a oportunidade de usu-

fruir a experiencia dos mais idosos. Preferem viver se contrapondo as suas ideias, o que ter-

mina por quebrar a chance de interagirem, culminando numa "batalha" em que todos perdem. 

Os jovens por nao aproveitarem os ensinamentos dos mais idosos, e estes por se angustiarem 

com a falta de compreensao e respeito a sua pessoa. 

E' dever que se tenha hoje a preocupacao em buscar a compreensao, na convivencia 

entre geracoes distintas, para assim garantir-se a preservacao da cultura e da identidade entre 

os povos. E tal fato longe de ser estranho ao direito, e muitissimo proximo de sua finalidade, 

ou seja, estabelecer um concerto convivencial entre segmentos e interesses diversos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3- A protecao do Idoso na Constituicao Federal 

"Necessario e que a vida tenha seu termo e que, chegada a maturidade, 

como os frutos e as outras producoes da terra ela amadureca e se destaque 

da arvore, por assim dizer."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Cicero) 

Discorrer sobre a Protecao do Idoso na Constituicao de 1988 e especialmente com o 

incremento dos artigos 11 a 21 do Novo Codigo Civil, com o Direito da Personalidade, a 

principio parece uma tarefa dificil. Contudo. no decorrer das leituras realizadas, pode-se per-

ceber claramente que a contemplacao da carta Magna para a Pessoa Idosa. se tratava de um 

exemplo claro de Direito de Personalidade. E nessa perspectiva que o tema vem sendo abor-

dado no presente trabalho. 

De modo inegavel a questao do Idoso, no Direito Brasileiro, ha que ser amplamente 

discutida e tratada de forma mais eficaz. Nao se pode mais se limitar aos reconhecimentos 

primarios de direitos de preferencias em filas, nao obrigatoriedade de votar, gratuidade no 

transporte coletivo, e outros mais que parecem simples e perfunctorias concessoes, mais dita-

da por modismos. 

E necessario sim que, a exemplo do que vem sendo feito com a infancia, se levante a 

bandeira da defesa da Pessoa Idosa, principalmente por se tratar de um direito de existencia, e 
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ainda porque, as estatisticas revelam um aumento na populacao que faz desaparecer a imagem 

de pais jovem se contrapondo a imagem de pais de idosos. 

Nos apontamentos iniciais do presente trabalho, tentou-se demonstrar a premente r.e-

cessidade de uma conscientizacao maior com relacao aos direitos das Pessoas Idosas do ponto 

de vista de sua essentia. Fica a saber como em termos concretos e existenciais o aparelho cue 

serve a aplicacao do direito, vai implementar esse direito, torna-lo aplicavel. 

No itinerario trilhado pela sociedade na tentativa de um ordenamento juridicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mils 

justo, de leis mais equanimes e atingidoras de todos os novos segmentos afetados pelo prir.ci-

pio da inclusividade, proprio do Estado Nacional, acabou por despertar em todo cidadao a 

necessidade de buscar mais e lutar mais por uma sociedade em que o ser humano seja prote-

gido como o maior bem que a humanidade possuizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e, sendo valorizado em toda a sua plenitude 

sem nos esquecermos que o homem e a obra mais perfeita da criagao. 

Na disputa em que se engalfinham as varias ciencias tais como, o Direito, a Medicir.a. 

a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia e outras similares, na tentativa de fazer prevalece: a 

verdadeira protecao a pessoa humana. terminou por despertar entre os legisladores a necessi-

dade de uma harmonia constante em que. os conhecimentos fossem aliados para atingir o bem 

comum e, principalmente os beneficiarios diretos. 

Inegavelmente a Protecao do Idoso no ambiente de um pais em que predomina a culrj-

ra da forca e da vantagem, ainda travara lutas constantes e enfrentara o preconceito que tc~a 

conta dessa cultura. Contudo, se esta participando do processo historico de mudancas em cue 

sempre valera a pena nao arrefecer nos animos e, principalmente nao recuar e nem abrir rr.ao 

das conquistas efetivadas em vista de uma cada vez melhor equacao, social 

3.1. A protecao do idoso na Constituicao de 1988 

"Cuidar do necessitado e obrigacao civica, virtude moral, dever espiritual 

e, em certo sentido, expressao da solidariedade social. De alguma forma, o 

menor abandonado podera ser util a sociedade e o idoso ja foi. Num caso. 

subsiste esperanca de retribuicao futura e recuperacao e, no outro, o reco-

nhecimento pela prestacao de servicos e criacao de riquezas preteritas." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Wladimir 



3.1.1. Aspectos Historicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Protecao da Pessoa do Idoso e uma garantia que surgiu com a nova Constituicao de 

1988, embora que apenas de modo mais sistemico, pois que no ambiente de uma Nova Ordem 

Constitutional. Havia antes da CF/88 uma disposicao assistencial mais no ambito de acoes de 

fato do que propriamente de acoes de direito. 

O Estado brasileiro, antes da Constituicao de 1988 ja tinha acoes efetivas, especial-

mente quanto a protecao do idoso rural, mas se fazia num quadro mais de prestigiar a iniciati-

va do poder do que no reconhecimento de um direito dos assistidos. Ou seja, se valorizava o 

Estado "cumpridor do seu dever" sem se considerar que esse dever nascia do "direito" que lhe 

era biface. 

Nao obstante a recomendacao da Assembleia Geral da ONU, na Resolucao 37/51 de 

03 de dezembro de 1982, que propos aos Govemos que introduzissem, o quanto antes possi-

vel, os principios das Nacoes Unidas em favor das Pessoas de Idade. (Esses principios se en-

contram no final deste trabalho). Somente 12 anos depois surge a Lei N° 8.842/94. 

A exemplo de outros direitos inerentes a pessoa humana, o Direito do Idoso trilhou um 

caminho, nao menos arduo do que o Direito da Iniancia, do Consumidor, da Pessoa Portadora 

de Deficiencia, entre outros. 

O reconhecimento dos direitos dos cidadaos quando envelhecem e um fato recente. A 

urgencia desses direitos e conseqiiencia de tres fatores primordiais: as transformacoes sociais, 

a expansao demografica e a consideracao de que a saude dos individuos e afetada no curso 

dos anos. Os direitos devem representar uma compensacao pelas perdas e limitacoes porque 

passam as pessoas ao envelhecer, em particular nos aspectos fisicos e psicologicos. 

E bem verdade, essa protecao ao Idoso e reivindicada pela sociedade, desde a decada 

de 70 e, somente em 94 foi implantada a Politica National do Idoso atraves da Lei N° 8.842 

de 04/01/94. Nao obstante a Constituicao Federal de 88, ja ter reconhecido esse direito. A 

primeira vez que o assunto foi suscitado no nosso pais foi em 1976, quando da realizacao, em 

Brasilia, do I Seminario National de Estrategias de Politicas para o Idoso, promovido pelo 

Ministerio da Previdencia e Acao Social. A partir de entao surgiram diversos cursos e outras 

abordagens que influenciaram sobremaneira no surgimento da Lei N° 8.842/94. 
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E possivel assim concluir que a Lei surgiu devido a pressoes da sociedade civil, tendo 

influencia marcante o extenso rol de recomendacoes do documentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Politicas Para a Tercei-

ra Idade nos Anos 90", produzido pela Associacao Nacional de Gerontologia - ANG com a 

participacao de diversas entidades da sociedade civil organizada. Essa influencia gerada pela 

Gerontologia, demonstra que o legislador brasileiro se preocupou, e esta se preocupando com 

os aspectos interdiciplinares e permitindo o assessoramento de diversos seguimentos para o 

tratamento das questoes especificas. Torna-se indispensavel que o legislador seja tambem um 

aliado e permita que, a assessoria de ciencias afins venha a interferir na elaboracao do orde-

namento juridico dando sua contribuicao especifica. Pois, so assim as leis serao mais justas, 

equanimes e eficientes. Alem do que atenderao aos reais interesses dos verdadeiros beneficia-

rios. 

Assim define, no que diz respeito a Pessoa Idosa, Flavio da Silva Fernandes: 

"Seja qual for a otica em que se discuta ou escreva acerca do envelheci-

mento e da velhice, e preciso entender que tern de ser respeitados os direi-

tos intangiveis, quer dizer, aspectos inatacaveis e ate intocaveis. Situacoes 

que dizem respeito a quatro pontos especiais: Tratamento Equitativo; Di-

reito a Igualdade; Direito a Autonomia e Direito a Dignidade." 

Nao se pode desconsiderar que a Lei N° 8.842/94 que instituiu a Politica Nacional do 

Idoso, foi feliz em reconhecer esse Direito como um Direito da Personalidade. Uma vez que 

propoe de forma clara a necessidade de interacao e integracao do idoso para a manutencao de 

uma personalidade sadia e madura. Essa identificacao como Direito de Personalidade sera 

abordada mais adiante e ja esta o sendo, em linhas gerais, neste trabalho. 

3.1.2. Gerontologia - Uma compreensao ampla e etimologica 

Historicamente, a expressao G E R O N T O L O G I A surgiu em 1903 como definicao do 

Prof. Metinov. (gero = velho, digno; e logia = esUido, conhecimento). Como estudioso no 

assunto, o Prof. Metinov ja sinalizava que as diversas mudancas por que passariam a humani-

dade, fatalmente provocaria a necessaria compreensao e utilizacao da Gerontologia. 

Em sentido amplo, a Gerontologia seria a ciencia que estuda o envelhecimento. A de-

finicao dada pelos dicionarios tern o seguinte teor: 
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" Gerontologia. (de geronto - + - log (o) - + - ia.) s.f. Ciencia que estuda os proble-

mas do vellw sob todos os seus aspectos: biologico, clinico, historico, economico e social. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diversos autores, por uma questao didatica e para uma melhor compreensao dividem a 

Gerontologia em dois ramos: Gerontologia Social e Geriatria. 

GERIATRIA, e expressdo introduzida em 1909pelo medico Nascher, um neologis-

mo que inicialmente se referia ao 'estudo clinico da velhice'. De conformidade com uma 

definicao da Organizaciio Mundial de Saude/OMS, nos anos 70, e o setor da Medicina que 

se ocupa da saiide das pessoas de idade avangada, nos aspectos preventivo, clinico, terapeu-

tico e de reabilitagdo e vigildncia con tin u a. 

GERONTOLOGIA SOCIAL, por outro lado, estuda as mudangas que acompanham 

o envelhecimento do ponto de vista psicologico e sociologico, a adaptagdo do individuo em 

suas transformagoes e na evolugdo de sua personalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Gerontologia Social em sua abrangencia, incorpora as influencias do ambiente, da 

culUira e das mudancas sociais que afetam as condicoes de vida, as atitudes e os comporta-

mentos da idade madura ate a velhice do homem - uma etapa em que o Direito cada vez mais 

assume avultado papel no cotidiano, em pontos do interesse do individuo, da familia, da soci-

edade e do estado. 

Pode-se facilmente, com essas defmicoes, compreender a preocupacao das ciencias 

com as peculiaridades proprias da Pessoa Idosa, que possui caracteristicas distintas e, como 

tal, carecem de uma protecao especifica da familia, da sociedade e do Estado. 

3.1.3. Direito do Idoso como Direito Personalissimo 

Uma nova compreensao do Direito da Personalidade como sendo inseparavel da pes-

soa, o qual nao e uma construcao juridica separada das leis. Em razao disto, a Personalidade 

possui tres aspectos fundamentals: 

a. A pessoa e o F I M DO D I R E I T O . O Direito existe para a pessoa; 

b. A pessoa surge como o F U N D A M E N T O da figura DA PERSONALIDADE 

JURIDICA. Nao podemos separar a personalidade da pessoa. A natureza e 6n-

tica, esta no ser; 
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c. A pessoa ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SUJEITO DAS RELAQOES JURIDICAS. Esse e o aspecto mais 

formal. 

Tendo feito a identificacao desses aspectos da Personalidade, facilmente pode-se con-

cluir que o Direito do Idoso se constitui como Direito de Personalidade, uma vez que esta 

ligado essencialmente a pessoa. Cabe sempre insistir que a abordagem individualista e garan-

tista do Direito de Personalidade pode desfigura-lo em mero "direito da individualidade" ha-

vendo ai um problema ontologico a resolver para que se elucide de que se trata realmente o 

direito de personalidade. Personalidade e eminentemente relacao, interacao social: pessoa e o 

sujeito de relacoes, por excelencia. 

Nao obstante termos a compreensao de que Direito Pessoal e diferente de Direito de 

Personalidade, concluimos que as vezes as diferencas inexistem ou, sao pouco perceptiveis. 

Ate porque a fronteira que os separa se toma quase invisivel. 

O aspecto da Personalidade esta intimamente ligado com a pessoa. Pessoa, aqui enten-

dida como o ser humano sujeito de direitos e obrigacoes (CC art. 1°). 

Por exemplo, no Direito Civil Portugues, a protecao a pessoa tern sua tutela mais a-

brangente, posto que denomina em seu art. 70°, a Tutela Geral da Personalidade: "A lei pro-

tege os individuos contra qualquer ofensa ilicita ou ameaca de ofensa a sua personalida-

de fisica ou moral. Independente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa 

ameacada ou ofendida pode requerer as providencias adequadas as circunstancias do 

caso, com o fim de evitar a consumacao da ameaca ou atenuar os efeitos da ofensa ja 

cometida." 

Pode assim verificar-se que o Direito Portugues claramente tutela os direitos do cida-

dao com base no Fundamento Etico inerente ao Direito de Personalidade. A pessoa do ponto 

de vista ontico. 

O Direito Brasileiro entende que deve ser reconhecido, a todo o cidadao a aptidao ge-

nerica para fazer parte da sociedade e assumir o papel de sujeito, nao so do ponto de vista 

juridico, mas tambem do ponto de vista ontologico. 

25 



"Sob a denominacao de direitos da personalidade, compreendem-se direitos considera-

dos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, que a doutrina modema preconiza e 

disciplina, no corpo do Codigo Civil, como direitos absolutos. Destinam-se a resguardar a 

eminente dignidade da pessoa humana." 

"A personalidade e o conceito basico da ordem juridica, que a estende a todos os ho-

mens, consagrando-a na legislacao civil e nos direitos constitucionais de vida, liberdade e 

igualdade." 

No proximo item, quando se tratar do Direito do Idoso na Constituicao, entender-se-a 

claramente que o legislador constituinte o contemplou como sendo Direito de Personalidade, 

face o aspecto solidario e de integracao com que foi destacado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.4. Garantias Constitucionais de Protecao a Pessoa do Idoso 

E sabido que existe uma semelhanca entre os Direitos Fundamentals e os Direitos da 

Personalidade. Contudo, ambos possuem origens distintas. 

Os Direitos Fundamentals nascem de pactos entre os cidadaos limitando a atuacao do 

poder. Algo que o poder se obriga a proteger. Sao proprios das Cartas Constimcionais e das 

Declaracoes de Direitos. 

Ja a garantia dos Direitos de Personalidade, nao necessariamente esta associada a de-

claracao desses direitos atraves das leis. O Direito da Personalidade e algo essencialmente 

marcado por um FUNDAMENTO E T I C O , algo que o justifique, que o imponha. 

O Direito de Personalidade e reconhecido a pessoa dentro de um ambiente de comu-

nhao e solidariedade. E e essa comunhao, essa solidariedade que identificamos na CF de 

1988, no Capitulo que trata Da Familia, Da Crianca, Do Adolescente e Do Idoso. dizem os 

arts. 229 e 230 da CF/88: 

"Os pais tern o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos mai-

ores tern o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carencia ou enfermidade." (gri-

fos nossos). 
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"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA familia, a sociedade e o Estado tern o dever de amparar as pessoas idosas, as-

segurando sua participacao na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito a vida." (grifos nossos). 

Identifica-se claramente que o legislador constituinte contemplou o Direito do Idoso 

como um Direito de Personalidade. Nao so pela manifestacao da pessoa humana em sua dig-

nidade, mas principalmente por compreender que a personalidade se constroi atraves da inte-

gracao, da comunhao e da solidariedade. Esses principios se encontram claramente descritos 

nos dispositivos legais acima. 

As demais garantias contidas na Constituicao poderiam ser traduzidas como direitos 

fundamentals, tais como: protecao a vida, moradia, direitos politicos, etc. No entanto, a Cons-

tituicao de 88 apresenta o Direito de Personalidade como uma manifestacao da pessoa huma-

na em sua dignidade. Razao pela qual as demais garantias a Pessoa Idosa elencadas na Consti-

tuicao serao por nos interpretadas como Direito de Personalidade. 

Inegavelmente poderiamos dizer que nem todo Direito de Personalidade e Direito 

Fundamental, e vice-versa. Ate porque, nos termos do art. 5° da Constituicao Federal, os Di-

reitos Fundamentals constituem unicamente: aplicabilidade imediata da norma; possibilidade 

de restricoes, pois todo direito subjetivo sofre limitacoes e tipicidade dos direitos, uma vez 

que sao positivados juridicamente. 

O reconhecimento dos direitos de personalidade tern que ser absoluto, sob pena de afe-

tarem a propria personalidade humana. Com relacao aos direitos fundamentals o que se ob-

serva e uma demarcacao da situacao dos cidadaos perante o Estado. Carlos Alberto Bittar a-

presenta uma definicao muito feliz acerca do Direito de Personalidade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os direitos da personalidade sao dotados de caracteres proprios, sendo conceitua-

dos como direitos absolutos, atepelos positivistas, embora no sentido em que defendem. Sao 

dotados de constituigdo especial, para uma protegao eficaz da pessoa, em fungao de possu-

ir, como objeto, os bens mais elevados do homem. Assim, o ordenamento juridico nao pode 

consentir que o homem deles se despoje, conferindo-lhes carater de essencialidade: sao, 

pois, direitos intransmissiveis e indispensdveis, extrapatrimoniais, imprescritiveis, impe-
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nhordveis, vitalicios, necessdrios e oponiveis erga omnes, sob raws e explicitos tempera-

mentos, ditados por interesses publicos. Sao direitos que transcendent, pois, ao ordenamen

to juridico positivo, porque insitos na propria natureza do homem, para sua protegao juri

dica, independent de relagao imediata com o mundo exterior ou outra pessoa. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta interpretacao abrangente nos aponta com clareza a profundidade do Direito de 

Personalidade e a sua amplitude. Inclusive comprova a sua existencia sem necessariamente 

estarem descritos no ordenamento juridico, a exemplo do que ocorre com os direitos funda-

mentals. 

A pessoa humana e, sem diivida, o bem mais valorado e que carece de maior protecao. 

Recasens Siches apresenta uma feliz definicao sobre a vida humana: 

"A vida humana, que e o objeto do direito assegurado no art. 5°, caput, integra-se de 

elementos materials (fisico e psiquicos) e imateriais (espirituais). A vida e intimidade co-

nosco mesmo, saber-se e dar-se conta de si mesmo, um assistir a si mesmo e um tomar po-

sigdo de si mesmo. Por isso e que ela constitui a fonte primdria de todos os outros bens ju-

ridicos. De nada adiantaria a Constituigdo assegurar outros direitos fundamentals, como a 

igualdade, a intimidade, a liberdade, o bem-estar, se nao erigisse a vida humana mint des-

ses direitos. No conteudo de seu conceito se envolvent o direito a dignidade da pessoa hu

mana, o direito d privacidade, o direito a integridade ftsico-corporal, o direito a integridade 

moral e, especialmente, o direito a existencia. " 

A ConstituicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de SS, em seu art. 5° (caput) diz: "Todos sao iguais perante a lei, sem 

distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-

tes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade. a igualdade, a seguranca e a 

propriedade". (grifos nossos). 

O principio da igualdade ventilado pelo legislador constituinte sinala, de forma clara, a 

Protecao a Pessoa do Idoso. 

O Constitucionalista Jose Afonso da Silva assim se refere sobre a Tutela Constihicio-

nal dos Idosos: 
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"Os Idosos nao foram esquecidos pelo constituinte. Ao contrario, vdrios dispositivos 

mencionam a velhice como objeto de direitos especificos, como do direito previdenciario 

(art. 201,1), do direito assistencial (art. 203,1), mas ha dois dispositivos que merecem refe

renda especial, porque o objeto de consideragdo e a pessoa em sua terceira idade. " 

" Assim e que o art. 230 estatui que a familia, a sociedade e o Estado tern o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participagdo na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito a vida, de preferencia mediante progra-

mas executados no recesso do lar, garantindo-se, ainda, o beneficio de um saldrio minimo 

mensal ao idoso que comprove nao possuir meios de prover a propria manutengdo ou te-la 

provida por familia, conforme dispuser a lei (art. 203, V), e, aos maiores de sessenta e cinco 

anos, independente de condigao social, e garantida a gratuidade dos transposes urbanos. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.5. A Protecao do Idoso como Direito de Personalidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Constituicao de 88, como ja se falou exaustivamente, avancou muito na protecao a 

Pessoa do Idoso como um verdadeiro Direito de Personalidade. Avanco este que culminou 

com a promulgacao da Lei N° 8.842/94, que dispoe sobre a Politica Nacional do Idoso e cria o 

Conselho Nacional do Idoso. a qual fora regulamentada pelo Decreto-lei N° 1.948/96. 

Acrescente-se na oportunidade outras leis, decretos, resolucoes, etc, os quais tambem 

tratam de materias alusivas a protecao da Pessoa do Idoso. (No final deste trabalho incluiu-se 

como Anexos, a Legislacao brasileira que trata a materia). 

Pode-se citar a titulo de informacao os seguintes ordenamentos juridicos: 

- Decreto-lei N° 1.744. de 8 de dezembro de 1995 - Regulamenta o beneficio de pres-

tacao continuada devido a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso, de que trata a 

Lei N° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e da outras providencias. 

- Resolucao MPS/INSS N° 324, de 15 de dezembro de 1995 - Estabelece normas e 

procedimentos para a operacionalizacao do Beneficio de Prestacao Continuada aos i -

dosos e aos Portadores de Deficiencia. 
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- Lei N° 8.742, de 7 de dezembro de 1993zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - DispSe sobre a organizacao da Assis-

tencia Social e da outras providencias. 

- Resolucao INSS N° 435, de 18 de marco de 1997 - Estabelece normas e procedimentos 

para a operacionalizacao do Beneficio de Prestacao Continuada Devido a Pessoa Portadora de 

Deficiencia e ao Idoso, e da outras providencias. 

3.1.6. A Politica Nacional do Idoso - Uma abordagem a Lei N° 8.842/94 

Ao se tomar conhecimento dos Principios das Nacoes Unidas em Favor das Pessoas de I -

dade, editados pela Assembleia Geral na Resolucao N° 37/51 de 03 de dezembro de 1982, 

pode se verificar claramente que a Lei N° 8.842/94 acompanhou de forma responsavel os 

Principios ali colimados, tais como: principio da Independencia, principio da Participacao, 

principio dos Cuidados, principio da Auto-realizacao e principio da Dignidade. 

A Lei N° 8.842/94, trata e estabelece um Programa Govemamental permanente em 

que, os esforcos da Uniao, Estados e Municipios se encontram conjugados e convergem para 

o mesmo ponto: o bem-estar da Pessoa Idosa. 

Para os efeitos dessa lei, e considerado Idoso o maior de 60 anos. Esse criterio adotado pe-

lo diploma legal, tern natureza puramente cronologica, posto que nao existe a preocupacao 

com outras condicoes do destinatario da norma, tais como o aspecto biologico e economico-

social. 

Esse criterio cronologico existente na norma esta em seu art. 2° "Considera-se idoso, pa-

ra os efeitos desta Lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade". Aqui o legislador nao 

aponta outro criterio senao o cronologico. A preocupacao e com um nivelamento da protecao. 

Existe sim uma preocupacao clara na Protecao da Personalidade, posto que o objetivo da 

Lei e o ser humano e suas necessidades individuals e sociais. Os Principios das Nacoes Uni-

das em Favor das Pessoas de Idade, ao qual se fez referenda acima, se encontram claramente 

aplicados pela Lei N° 8.842/94. Senao vejamos: 
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- INDEPENDENCIA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ha uma preocupacao da Lei em proporcionar ao Idoso a possibili-

dade de percepcao de renda, capaz de liberta-lo sem deixa-lo condicionado a familia ou enti-

dades. O legislador com isso, admite que a independencia financeira, com certeza traria esse 

beneficio para o Idoso. 

- PARTICIPA^AO: dispoe a Lei de uma necessidade em estar o Idoso em contato e 

convivencia com a comunidade, associacoes, entidades de defesa, entre outras formas de inte-

gracao. Sabe-se que e fundamental uma intimidade com movimentos proprios da faixa etaria 

de cada individuo. Com o Idoso nao e diferente, e o legislador se preocupou com este aspecto. 

- CUIDADOS: a preocupacao do legislador com o aspecto fisico, moral, psicologico, so-

cial e juridico do idoso se encontra definida na Lei. 

- A U T O - R E A L I Z A ^ A O : talvez seja este um dos principios que mais demonstram a Pro-

tecao da Personalidade do Idoso. Sabemos que um dos objetivos que o ser humano mais per-

segue em todo o seu caminhar e a auto-realizacao. Aqui entendida sobre todos os aspectos. O 

legislador se preocupou em garantir o aproveitamento das potencialidades do cidadao. 

- DIGNIDADE: o fortalecimento e reconhecimento de uma cidadania plena, onde seja 

velado, protegido e garantido o direito do idoso. 

Diretrizes basicas como integracao, participacao pessoal, familia como prioridade, politica 

descentralizada, especializacao na area medica (Gerontologia e Geriatria), maior informacao, 

prioridade no atendimento, financiamento de estudos e pesquisas. Sao diretrizes que estao 

presentes na Lei sem a necessidade de descrever uma a uma. 

3.1.7. O Ministerio Publico e a Defesa da Pessoa Idosa 

A Republica Federativa do Brasil tern como um dos objetivos fundamentais, "promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo, cor. idade e quaisquer outras 

formas de discriminacao." (art. 3°, IV) . 

Foi o mesmo legislador constituinte que elegeu "O Ministerio Publico como instituicao 

permanente, essencial a funcao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da or-
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dem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuals indisponi-

veis."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (art. 127). Cabendo ainda ao Ministerio publico, "zelar pelo efetivo respeito dos Po-

deres Publicos e dos servicos de relevancia publica aos direitos assegurados nesta Cons-

tituicao, promovendo as medidas necessarias a sua garantia." (art. 129, II) . 

A Lei Organica Nacional do Ministerio Publico, Lei N° 8.625 de 12 de fevereiro de 

1993, assegura que, "Alem das funcoes previstas nas Constituicoes Federal e Estadual, na 

Lei Organica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministerio Publico: promover o in-

querito civil e a acao civil publica, na forma da lei: para a protecao, prevencao e repara-

cao dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor 

artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico, e a outros interesses difusos, coletivos 

e individuals indisponiveis e homogeneos." (art. 25, I I , a). 

Mesmo tratamento foi dado, pelo Ministerio Publico do Estado de Pernambuco na Lei 

Complementar N° 12 de 27 de dezembro de 1994, em seu art. 4°, IV, "a". 

Tambem ao Ministerio Publico, "incumbe exercer a fiscalizacao dos estabelecimentos pri-

sionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadores de defici-

encia." (art. 25, V I da Lei N° 8.625/93 e art. 4° inc. VI da Lei Complementar Estadual N° 

12/94). 

Esclarecendo acerca do Regime Juridico do Ministerio Publico diz Hugo Nigro Maz-

zilli: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Podemos distinguir basicamente duas hipoteses em que e cabivel a intervenqao ou 

a iniciativa ministerial em juizo: a) e o Ministerio Publico essencial a prestacao jurisdicio-

nal, sem diivida, sempre que se trate defeitos nos quais estejam em jogo os chamados inte

resses sociais e individuais indisponiveis; b) quando, ainda que a rigor nao haja indisponi-

bilidade do interesse, a lei considere conveniente sua atuaqao em defesa do bem geral. Em 

outras palavras, desde que haja alguma caracteristica de indisponibilidadeparcial ou abso-

luta de um interesse, ou desde que a defesa de qualquer interesse, disponivel ou nao, con-

venha a coletividade como um todo, ai sera exigivel a iniciativa ou a intervenqdo do Minis

terio Publico junto ao Poder Judicidrio. Por outro lado, a responsabilidade do Ministerio 



Publico como guardiao da ordem juridica deve ser considerada em face dos Poderes do 

Estado e nao apenas perante o Judicidrio." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O papel do Ministerio Publico na defesa dos direitos da Pessoa Idosa, a exemplo da 

crianca e do adolescente, da populacao indigena, do meio ambiente, etc, tern uma relevancia 

tal, que o Decreto-lei N° 1.948 de 03/07/96 que regulamentou a Lei N° 8.842/94, confiou 

tambem ao Ministerio Publico a defesa dos direitos da Pessoa Idosa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ao Ministerio da Justica. por intermedio da Secretaria dos Direitos da 

Cidadania, compete: - encaminhar as denuncias ao orgao competente do Poder 

Executivo ou do Ministerio Publico para defender os direitos da pessoa idosa jun-

to ao Poder Judiciario". (art. 13,1) 

Irrefutavelmente, a tutela da Defesa do Direito do Idoso, conferida ao Ministerio Pu-

blico, fortalece mais ainda a natureza juridica desse direito como Direito de Personalidade. 

Posto que, sendo o Ministerio Publico instituicao permanente, que garante a defesa do orde-

namento juridico e do Estado de direito democratico, nao lhe poderia ser furtada a confianca 

da defesa da dignidade da Pessoa Idosa, para lhe assegurar a manutencao de sua personalida-

de, a qual se aperfeicoa com o exercicio pleno da cidadania e uma maior integracao e intera-

Cao social. 

4. CONSIDERACOES FINAIS ACERCA DO TEMA DO II CAPI-

T U L O 

1. O Direito do Idoso, na legislacao brasileira, e essencialmente um Direito de 

Personalidade e, como tal, se encontra protegido no contexto da sociedade ci-

v i l ; 

2. Falar que a Protecao a Pessoa Idosa e Direito de Personalidade, nao e sim-

plesmente "etiqueta-lo" mas, sobretudo reconhecer que o Idoso carece de pro-

tecao especial para concluir a formacao e o desenvolvimento de sua personali-

dade, mantendo-a, o quanto possivel, saudavel do ponto de vista fisico, moral, 

social e psicologico; 
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3. Cabe ao Ministerio Publico a Defesa da Pessoa Idosa assegurando-lhe os direi-

tos inerentes a sua dignidade como pessoa humana; 

4. E dever de todo cidadao e do Ministerio Publico, a fiscalizacao para implemen-

tacao da Politica de Protecao a Pessoa Idosa como exercicio pleno da cidadani-

a; 

5. E urgente a necessidade de uma mobilizacao em defesa da Pessoa do idoso no 

sentido de tornar conhecida e aplicada a Lei N° 8.842/94; 

6. O Direito, a Medicina, a Psicologia, a Sociologia, etc, devem estar de maos 

dadas e em sintonia com a defesa do idoso, para garantir uma protegao justa, 

equanime e eficaz, repudiando a midia que atraves de propagandas incute a 

manutengao de valores discriminatorios aos idosos; 

7. Os operadores do Direito nao podem fechar os olhos para a defesa urgente dos 

Direitos inerente a Pessoa do Idoso, pois so assim estarao atentos para as mu-

dangas socio-culturais porque passam a humanidade. 
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I l l CAPITULO 

O IDOSO NO QUADRO DO DIREITO ASSISTENCIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalho recente e meritorio da Profa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MARIA CARMELITA YAZBEK - doutora em 

Servigo Social e coordenadora do Programa de Estudos Pos-Graduados em Servigo Social 

da PUC-SP atenta para as novas configuracoes legais da Legislagao assistencial brasileira em 

vista do projeto politico hegemonico de corte neo-liberal em vigor, mesmo com a alteracao do 

quadro politico institucional formal com as ultimas eleicoes. 

Por opcao metodologica, o presente trabalho centra-se na pesquisa pelo direito do ido-

sO, nao no amplo arco das possibilidades juridicas e dos diversos ramos da Ciencia Juridica, 

como foi acenado nas abordagens preliminares deste trabalho: busca-se ver o idoso e a prote-

cao legal que lhe e devida, mas nos limites do direito assistencial brasileiro, em especial no 

conjunto regrado baseado na Lei 8.742/93 - a Lei Organica da Assistencia Social - e seu de-

creto regulamentador, o de n° 1.744/95. 

1- Uma leitura da Assistencia Social pela historia: quadro-referencia 

atual 

A propositura da questao do direito do Idoso no quadro da Seguridade Social brasileira 

e em particular a Assistencia Social no limiar do sec. X X I supoe, como ponto de partida, situ-

ar o precario sistema publico de protecao social do Pais no contexto contraditorio das profun-

das transformacoes que vem sendo observadas nos padroes de acumulacao capitalista em ni-

vel mundial com suas conseqiiencias nos pianos social, politico e cultural, nao apenas numa 

initial abordagem juridica. 

O debate recente, efetivamente, sobre a Seguridade Social e as Politicas Sociais em ge-

ral, tern sido delimitado pelo contexto da crise dos padroes de regulacao socioestatal com que 

se defrontam as politicas sociais na sociedade capitalista contemporanea. Crise que, por sua 

vez, se explica nos marcos de redefinicoes do processo de producao e que "expressam uma 

forte tendencia de superacao das condicoes de acumulacao e desenvolvimento dominantes nos 

ultimos cem anos. E o desenvolvimento da ciencia juridica nao prescinde desse quadro de 

opcoes politicas. 
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Tern a ver a questao, sobretudo, da reestruturagao de um processo de acumulacao de ca-

pital plenamente globalizado, que promove a crise de todos os elementos envolvidos no pa-

drao de desenvolvimento vigente ao longo deste seculo. Pleno emprego, sistemas publicos de 

protegao social, regulagao socioestatal e pactos socio-politicos nos limites das fronteiras e da 

soberania nacionais parecem estar em contradigao com as novas tendencias da acumulacao 

mundialmente articulada". (Abreu, 1997:58). Modernas pesquisas no ambito juridico, especi-

almente do constitucionalismo num mundo globalizado, deverao definir o verdadeiro papel 

das Leis perante essa lei maior do Mercado. 

A pobreza tende a se globalizar e os instrumentos de erradicagao parecem onerar apenas 

os estados, diminuidos em sua funcao de promotores da Assistencia Social, passando a meros 

subsidiadores de agoes provadas na area. Tendencia que parece perdurar inclusive no novo 

governo, a falta de sinais que apontem para o oposto. 

As transformagoes aqui vistas no cenario mundial se configuram, para especialistas de 

diversas origens, no denominado processo de globalizagao, ou globalizagoes, como quer San-

tos (1997: 107) porque designa um contexto abrangente e assimetrico, trazem novos baliza-

mentos e implicagoes para o mundo do trabalho com o desemprego e a eliminagao de postos 

de trabalho; reordenam o papel do Estado e suas relagoes com a sociedade civil; alteram a 

esfera da cultura e da comunicagao; colocam em evidencia a primazia do mercado na regula-

gao das relagoes sociais; e, no ambito da protegao social desestruturam o sistema de politicas 

sociais proprio do Welfare State. 

Poder-se-ia ingenuamente indagar se tais balizamentos por demais amplos e globais nao 

estariam em dissonancia frontal com o problema ponmal e concreto da pobreza: nao. O pro-

cesso de empobrecimento, ao lado de um paradoxal fato do aumento da populacao idosa sao 

fatos que subordinam e determinam as Politicas Sociais, especialmente aquelas calcadas em 

propostas legais inovadoras e que permanecem sem aplicagao ou efetivagao (caso da Lei 

8.842/94). E que o contexto global de exclusoes sobrepoe-se a qualquer disposigao legal ou 

tatica ou estrategica que apontem em sentido inverse Pelo menos enquanto macro-politica 

inclusiva. 

Esse processo visivel, o da globalizagao e, pois partir dos anos 80, esse movimento 

complexo e de dificil definigao caracterizado por mudangas em diferentes esferas da socieda-

de mundial e que altera "relagoes, processos e estruturas sociais, economicas, politicas e cul-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tiirais, ainda que de modo desigual e contraditorio". (Ianni, 92:39). Nao e um fenomeno novo 

porque o capitalismo e necessariamente global, e um fenomeno mitificado e ideologizado que 

comporta fraturaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e contradicoes, mas inegavelmente e um processo com caracteristicas pro-

prias na perspectiva de adequagao a nova tendencia expansiva do capital. Desafia o direito 

enquanto ciencia, pois, envolve aspectos patrimoniais e pessoais, interesses privados e publi-

cos e gera um caudal de demandas juridicas que ultrapassam o mero direito privatista, tal e a 

abrangencia de seus efeitos. 

Tradicionalmente, as politicas sociais sao tocadas, seja qual for o seu enfoque, pelos Es-

tados. A dispersao das atividades capitalistas em nivel planetario tende a superar os limites do 

Estado- Nacao. Nao ha fronteiras, o capital desterritorializa-se, autonomiza-se, numa articula-

gao supranacional, em uma estrutura de poder cuidadosa e bem construida onde a dominagao 

e anonima, difusa, virtual. Cria-se assim uma simacao de pobreza generalizada, fora do alcan-

ce de um Estado. vira um problema intemacional. 

No Brasil, pela continentalidade de suas dimensoes, o quadro fica mais pacificado na 

medida em que fica impossivel a pobreza ultrapassar suas fronteiras e afligir as politicas soci-

ais de outros paises. Sao varias as caracteristicas que essas transformagoes assumem: 

a) A precarizagao das relacoes de trabalho: Uma primeira caracteristica das trans-

formagoes societarias em andamento refere-se ao processo de precarizagao das relagoes de 

trabalho, e ao crescimento do desemprego que toma-se estrutural. Sao radicals e perversas as 

transformagoes que a reestruturagao da ordem economica mundial traz para o mundo do tra-

balho. As recentes tentativas de reformas e flexibilizagao da CLT, em vista de tornar mais 

volatil a pactuagao laboral, apontam nessa diregao. 

Tal precarizagao tern o impacto de: reduzir o fmanciamento social do Estado e produzir 

uma cada vez mais crescente faixa de populagao sem as protegoes formais do Estado. Os ido-

sos, que naturalmente veem-se precarizados no trabalho em decorrencia da idade, assistem a 

uma precarizagao supletiva com o desmonte da estrutura assistencial que lhes dava protegao. 

A familia na sociedade pos-industrial nao tern como prover e prever a colocagao de um seu 

membro que perdeu a condigao de trabalho. 

b) A flexibilizagao tecnologica: O novo paradigma tecnologico da flexibilizagao pro-

dutiva (Harvey, 1992) e as novas regras de organizagao do trabalho ampliam as insegurangas 
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dos trabalhadores, com graves implicagoes para o tecido social que se fragmenta entre "gru-

pos cada vez menores dos que trabalham e sao protegidos e os desempregados, ou apenas 

precariamente vinculados, que contain com baixa ou nenhuma protecao social - os velhos e os 

novos excluidos do progresso social". (Draibe, 1997:12) Tal processo juridicamente assinala 

um retomo do carater patrimonial sobre o pessoa nas relacoes de trabalho. 

Tais inovacoes tecnologicas e informacionais subvertem o modelo fordista, dispensam 

trabalhadores, desenvolvem modulos produtivos terceirizados e segmentam a propria classe 

trabalhadora. Aumentam as formas de trabalho precarizado, sobretudo o feminino, e cresce o 

mercado informal. A relacao salarial se individualiza. Desestabilizam-se os trabalhadores do 

Estado e das industrias. Aumenta o trabalho temporario e subcontratado. Recria-se o trabalho 

a domicilio, sem contrato ou garantias. O desemprego toma-se um fantasma com a destruicao 

de milhares de postos de trabalho. Coexistem novos e modemos padroes de producao com 

formas arcaicas de relacoes de trabalho estabelecendo-se o que Mattoso (1995) denomina de 

"desordem do trabalho". Nesse novo contexto de precarizacao e subalternizacao do trabalho 

a ordem do mercado, a questao social se expressa na inseguranca do trabalho assalariado e na 

penalizacao dos trabalhadores. 

Pois, e do trabalho, de sua protecao e garantia que se construiram, em um processo de 

conquistas, os direitos sociais, a Seguridade Social. Ao se retirar essas garantias do trabalho, 

ou quando este, ao deter cada vez menos renda, nao puder ser o financiador da Seguridade 

(lembrar que a participacao dos salarios na renda nacional brasileira diminui a cada ano). 

Pode-se entender que a questao social hoje tern, entre suas multiplas faces, uma expres-

sao concreta na perda dos padroes de protecao da sociedade salarial. (Castel, 1997) O trabalho 

ve seus apoios, suas conquistas e garantias ameacadas. E isso e mais grave que o proprio de-

semprego: a vulnerabilizacao do trabalho. A sociedade salarial, sociedade da Seguridade, da 

protecao e da garantia de direitos sociais e direitos do trabalhador esta em causa. Nao sem 

resistencias, seguramente. A transformacoes dos setores altamente especializados em direcao 

de uma maior comunhao com a classe detentora dos meios de producao e a dispensa de traba-

lhadores, sao um sinal dessa agonia da sociedade salarial. Com reflexos no direito: se obser-

vara uma translacao do que antes eram questoes trabalhistas, para o ambito das controversias 

civilistas. 
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A minimizacao da acao reguladora do Estado e a ruptura do pacto social e politico neste 

quadro observa-se a, do qual resultou a compatibilizacao do capitalismo com o Welfare State, 

que tern as suas irreversibilidades. Isto significa, certamente, a cronificacao da crise das poli-

ticas sociais, seu reordenamento e sua subordinacao as politicas ortodoxas de estabilizacao da 

economia, com suas restricoes aos gastos publicos e sua perspectiva privatizadora. Assim, o 

modelo e um Estado que reduz suas intervencoes no ambito social, que apela a solidariedade 

e se apresenta como "parceiro" da sociedade em suas responsabilidade sociais. Tal situacao 

nova afeta mais diretamente ao Direito Assistencial - ramo do Direito Social - pois ele esta na 

confluencia perfeita dos dois modelos que se querem (?) harmonizar: o modelo capitalista e o 

protetivo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA welfare State. 

Sao as novas ideias liberals - Vide ai Milton Friedmann e a escola de Chigago - que 

produzem este deslocamento, caracterizado pela defesa de alternativas privatistas para a 

questao social envolvendo a familia, as organizacoes sociais e a comunidade, e legitimado 

pelo renascimento de ideais liberals que passam a se confrontar com o pensamento igualitario 

e democratico. (Schons, 1995:4) O corte liberal e individualista referenda a desigualdade e as 

praticas diferenciadoras do mercado, despolitiza as relacoes sociais, reforca preconceitos e 

desestrutura politicas no campo social. Ressurgem argumentos de ordem moral, contrapondo-

se aos sistemas de "excessiva" protecao que gerariam dependenciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e nao resolveriam os pro-

blemas dos "inadaptados" a vida social. Assim sendo, as propostas neoliberais em relacao ao 

papel do Estado no ambito da questao social sao reducionistas, esvaziam e descaracterizam os 

mecanismos institucionalizados de protecao social. O direito, nessa abordagem ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Weltanscha

uung , enfraquece muito, apesar das "juras" de amor que recebe o Estado de Direito, pelos 

mentores neo-liberais. 

"As versoes mais radicals, condizentes com a onda de desregulamentacao promo-

vida com o retorno do pensamento liberal, propoem a retirada do Estado da organiza-

Cao e do financiamento de politicas sociais voltadas ao conjunto da populacao e a restri-

cao de sua atuacao aos absolutamente desvalidos. Em outras palavras, sugerem o des-

monte das politicas universalistas e o retorno do velho assistencialismo como unico obje-

to da acao social do Estado". (Marques, 1995:46) 

Assiste-se assim ao retorno do "Estado Caritativo ou Assistencialista" (Oliveira, 

1988:26), no qual o enfrentamento da desigualdade passa a ser tarefa da sociedade ou de uma 

acao estatal erratica, timida, apenas suficiente para minimizar as conseqiiencias negativas dos 
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programas de ajuste estrutural. Nossa hipotese e que frente a conjuntura de crise e mudancas, 

as politicas sociais - sobretudo na America Latina e particularmente no Brasil, onde sequer se 

alcancou a institucionalidade de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Welfare State -, deverao acentuar seus tracos de improvi-

sacao e inoperancia, seu funcionamento ambiguo na perspectiva de acomodacao de interesses 

e sua impotencia na universalizacao do acesso aos servico sociais dela derivados. Permanece-

rao casuisticas, fragmentadas, sem regras estaveis, operando em redes publicas obsoletas e 

deterioradas. Seu perfil, historicamente marcado pelo assistencialismo, corre o risco de uma 

exacerbacao acompanhada de uma regressao de direitos sociais. 

No vasto campo de atendimento as necessidades sociais das classes subalternas admi-

nistram-se favores. Decadas de populismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e clientelismo consolidaram uma "cultura" tutela-

dora que nao tern favorecido o protagonismo dos subalternizados ou sua emancipacao. O 

reconhecimento do direito nao vem se constituindo em atributo efetivo das Politicas Sociais e 

da Seguridade Social no Pais. 

Como regra geral, esse sistema de Seguridade tendeu sempre a excluir ou proteger ina-

dequadamente os segmentos sociais mais desorganizados e pobres. Mais recentemente, no 

contexto de reducao de recursos, crescem as demandas desses segmentos por servicos sociais, 

impulsionadas pela democratizacao do Pais e pelo reconhecimento de direitos sociais afianca-

dos na Constituicao de 1988. Cada vez mais vinculado ao desempenho geral da economia e 

duramente afetado pelo corte dos gastos sociais piiblicos, o incipiente sistema de Seguridade 

Social brasileiro vem apresentando um desempenho limitado e excludente. 

A simacao constitutional atual do Brasil, de acolhimento do social no texto maior, faz 

surgir uma serie de fatos relevantes. Para Vieira (1997:6S), em nenhum momento de sua traje-

toria historica a politica social brasileira encontra tamanho acolhimento em uma Constimicao, 

como acontece na Constituicao de 1988 com seu reconhecimento de direitos no campo social. 

Porem, reconhece o professor "poucos desses direitos estao sendo praticados ou ao menos 

regulamentados, quando exigem regulamentacao ... o mais grave e que em nenhum mo-

mento da Republica brasileira, os direitos sociais sofrem tao clara e sinceramente ata-

ques da classe dirigente do Estado e dos danos da vida em geral, como depois de 1995". 

Nao era de se admirar: o fato economico, do mercado globalizado e exigente, apolitico (?) e 

transnational, submeteu as Politicas Sociais a um rigido jejum. 0 fato politico e economico, 

conseguiram sobrepor-se ao fato juridico, ainda que escorado no texto da carta magna. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E se veja que nessa Constituicao de 1988, Saude, Previdencia e Assistencia Social cons-

tituem a Seguridade Social do cidadao brasileiro. A nocao de Seguridade supoe universalida-

de de cobertura no ambito da Protecao Social.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Supoe que os cidadaos tenham acesso a um 

conjunto de certezas e segurangas que cubram, reduzam ou previnam os riscos e as vul-

nerabilidades sociais" (Sposati 1995: 24). Institui-se assim o reconhecimento do direito co-

mo universal, independentemente do vinculo contributivo com o sistema. A Constituicao, ao 

estabelecer as fontes de financiamento da Seguridade, preve que a mesma devera ser financi-

ada por toda a sociedade atraves de recursos orcamentarios dos municipios, dos estados e da 

Uniao. E tambem constitucional o "carater democratico e descentralizado da gestao adminis-

trativa" (artigo 194) do sistema de Seguridade Social no Pais. 

O reconhecimento de que a concretizacao dos direitos sociais, no caso brasileiro, afian-

Cados pela Constituicao no ambito da Seguridade Social e dever do Estado, sofre impactos da 

conjuntura de crise que pressiona no sentido de transformacoes de fundo no papel e no peso 

do Estado na sociedade. Assim, entre as reformas estruturais previstas pela adesao ao Consen-

so de Washington, ha quase uma decada, esta a Reforma do Estado brasileiro que, no atual 

Governo, comeca com a MP n.° 813 de 1/1/95 que dispoe com forga de lei sobre a organiza-

Cao da Presidencia da Repiiblica e dos Ministerios, reiterando a desarticulacao da Seguridade 

Social e particularmente da Assistencia Social, que e mantida pulverizada e sem clara defini-

cao no projeto do Governo. 

No Piano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, "instrumento indispensavel pa-

ra consolidar a estabilizagao e assegurar o crescimento sustentado da economia" (Cardo-

so, 1995:9), duas areas aparecem como estrategicas: a Reforma Administrative e a Reforma 

da Previdencia Social. 

A Reforma Administrativa preve um novo formato instimcional para a atuacao do Es-

tado, destacando- se nesta proposta a transferencia para o setor privado de atividades que po-

dem ser controladas pelo mercado, a perspective "gerencial" modemizadora e a "publiciza-

Cao" de atividades na area social. Esta publicizacao implica que instituicoes publicas nao esta-

tais venham a assumir atividades na area social, hoje prestadas diretamente por orgaos esta-

tais. 

A Reforma da Previdencia, que e parte da Reforma Administrativa, ainda em negocia-

Cao, insere-se no projeto de flexibilizacao do mercado e supoe a abertura para a exploracao 
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privada da Previdencia. Alem da intervencao na politica previdenciaria dos servidores publi-

cos. Num primeiro momentum parece que o tema especifico, objeto deste trabalho, nao entra 

no quadro da Reforma da Previdencia. Engano: como o sistema securitario, apesar da hibrida 

situacao da Assistencia Social no ambito da Seguridade, tern uma organicidade - a comecar da 

Autarquia que lhe gere - uma mudanca que afete uma dimensao ou aspecto da Seguridade 

afeta todo o sistema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - 0 papel do Estado na Assistencia social - No Piano, a otica predominate e 

a de que o Estado deve subsidiar as acoes e nao executa-las. No ambito da Seguridade Social 

brasileira as principals tendencias de reorganizacao institutional vem sendo a privatizacao e a 

descentralizacao que assumem caracteristicas peculiares na Saude, na Previdencia e na Assis-

tencia Social. 

Interessa aqui o caso particular da Assistencia Social que, com a insercao constitutional 

na Seguridade Social alcanca novo reconhecimento. A insercao no campo dos direitos, da 

universalizacao dos acessos e a explicitacao da responsabilidade estatal em sua oferta, traz 

para a Assistencia Social a possibilidade de transitar "do assistencialismo clientelista para o 

campo da Politica Social. Como politica de Estado, passa a ser um espago para defesa c 

atengao dos interesses dos segmentos mais empobrecidos da Sociedade. Traz para a es-

fera publica a questao da pobreza e da exclusao e transforma constitucionalmente, a 

Assistencia Social em campo de exercicio de gestao participativa de seus usuarios". 

(Yazbek, 1995:10) 

a) A Lei Organica da Assistencia Social - Lei 8.742/93 - E o novo momento da 

Assistencia Social, aquele detalhado na Lei Organica da Assistencia Social - Loas (7/12/93) -

expressa uma mudanca fundamental na concepcao da Assistencia Social, que se afirma como 

direito, como uma das politicas estrategicas de combate a pobreza, a discriminacao e a subal-

ternidade em que vive grande parte da populacao brasileira. Sem diivida. a passagem da As-

sistencia Social de pratica filantropica e de benemerencia para uma politica de Seguridade 

supoe, antes de mais nada, uma mudanca de concepcao e a superacao do "caldo culUiral" que 

se constituiu historicamente sobre o assunto. Supoe tambem uma necessaria reconceimacao 

de seus principios e objetivos frente aos novos desafios de um contexto de crise e reestrutura-

cao produtiva. 
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Sugere tambem um novo tratamento juridico e administrativo das acoes da Assistencia 

Social, desvinculada que esta(va) da filantropizacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e benemerencia. 

A I Conferencia Nacional de Assistencia Social, em dezembro de 1995, bem como as 

Conferencias Municipals e Estaduais que a precederam, em muito contribuiram para o debate 

sobre a Assistencia enquanto politica publica, fimdamentada no reconhecimento de direitos. 

b) Um contexto politico-economico adverso - Fazendo um balanco do redesenho das 

acoes assistenciais do Estado brasileiro, particularmente apos a promulgacao da Loas, coloca 

em evidencia algumas questoes. 

A primeira constatacao quanto a este redesenho e de que estamos diante de um processo 

extremamente lento, contraditorio e subordinado a uma conjuntura adversa. Isso porque, em-

bora o discurso legal se articule em torno do reconhecimento de direitos, os caminhos para 

sua efetivacao mostram-se erraticos e seletivos quer pela retracao de investimentos, quer pela 

precaria institucionalizacao da area no Governo Federal. A Assistencia Social como politica 

da Seguridade participa da "contradicao entre a emergencia de uma consciencia cidada. 

com uma intensidade numa vista entre nos" num Estado sem cidadaos que eterniza de-

sigualdades. "(Fleury: 1994:234). 

c) A descentralizacao, privatizacao e "publicizacao" - Outra constatacao e que o sen-

tido, a direcao da mudanca aponta para a descentralizacao e para o deslocamento das acoes 

para a esfera privada. 

0 impulso descentralizador dos anos 90, apresentado na Loas como estrategia central de 

gestao da Politica de Assistencia Social, redefine competencias entre as esferas de Governo 

evidenciando condicionamentos e dilemas do processo. 

O termo descentralizacao tern sido utilizado para nomear processos de realocacao de 

funcoes, recursos e poder em modalidades e graus diversos da esfera federal para a estadual e 

municipal, e da area governamental para o setor privado. O conceito de descentralizacao dife-

re de desconcentracao, que e a transferencia de encargos sem a partilha do poder e implica o 

deslocamento de decisoes e implementacao de politicas. Nao implica na reducao da importan-

cia da instancia nacional e pode resultar na criacao de novos ambitos de acao, na defmicao de 

novas atribuicoes normativas, reguladoras e redistributivas com a expansao das responsabili-

dades de estados e municipios. (Cf. Almeida, 1995). 
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Essa descentralizagao envolve portanto o redesenho das funcoes do Governo Federal, de 

estados e municipios. Na area social o processo de redefinicao de competencias e atribuicoes 

pode assumir alternativas divergentes. Assim, tanto pode caminhar numa direcao tecnico-

liberal privilegiando o mercado, restringindo ou extinguindo direitos, retomando praticas sele-

tivas e focalizadas de protecao social; como pode voltar-se para uma perspectiva democratica 

e valorizadora da participacao da sociedade e das instancias de poder local sem minimizar a 

responsabilidade do Estado no processo de provisao social. (Cf. Mishra, 1991). 

Obviamente cada uma dessas formas tern conseqiiencias muito diversas para a Assisten-

cia Social e seus usuarios. 

A constatacao e de que, no ambito da Assistencia Social, o impulso pela redefinicao 

descentralizadora vai encontrar na Lei Organica da Assistencia Social seu formato democrati-

co. Assim, ao propor mecanismos de descentralizacao politico/administrativa sob o controle 

de conselhos paritarios com a presenca da sociedade na gestao e execucao das politicas de 

Assistencia Social, a Loas aponta a direcao democratizadora do processo. Inegavelmente, a 

Loas nao apenas introduz novo significado para a Assistencia Social, diferenciando-a do as-

sistencialismo e situando-a como politica de Seguridade voltada a extensao da cidadania so-

cial dos setores mais vulnerabilizados da populacao brasileira; mas, tambem aponta a centra-

lidade do Estado na universalizacao e garantia de direitos e de acesso a servicos sociais quali-

ficados, ao mesmo tempo em que propoe o sistema descentralizado e participativo na gestao 

da Assistencia Social no Pais, sob a egide da democracia e da cidadania. 

A implantacao do sistema descentralizado e participativo, e importante passo para ade-

quar a Assistencia Social a realidade concreta onde se desenvolvem suas praticas, melhorar a 

qualidade dos servicos e permitir o controle social e um processo em instalacao.Todos os es-

tados, inclusive o Distrito Federal, tern seus Conselhos e Fundos aprovados, situacao que se 

expande para os municipios. E portanto inegavel que o reordenamento descentralizador da 

Assistencia Social no Pais esta configurando uma nova modalidade de gestao desta politica. A 

definicao de indicadores que permitam avaliar qualitativamente este processo em andamento 

evidencia-se como urgente e necessaria para que seja possivel apreender a direcao hegemoni-

ca que preside a implementacao do sistema descentralizado e participativo da Assistencia So-

cial, em um contexto de precario reconhecimento de direitos sociais. 
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3- A descentralizacao e presenca do "terceiro setor":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ao contar com a pre-

sence do setor privado na provisao de programas e servicos sociais nao se tern certamente 

uma novidade na trajetoria da Assistencia Social no Pais, mas nos anos mais recentes inega-

velmente o "Terceiro Setor" vem assumindo uma posicao de centralidade no incipiente siste-

ma de protecao social brasileiro. 

Segundo especializado trabalho de Fernandes (1997:27) o Terceiro Setor e "composto 

de organizacoes sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela enfase na participacao voluntaria, 

num ambito nao-governamental, dando continuidade as praticas tradicionais da caridade, da 

filantropia e do mecenato; e expandindo o seu sentido para outros dominios, gracas, sobretu-

do, a incorporacao do conceito de cidadania e de suas multiplas manifestacoes na sociedade 

civil". Talvez aqui se tenha que encontrar uma tensao entre as primeiras linhas da afirmacao e 

as ultimas colocacoes: sao tao acentuadas as diferengas entre as diversas entidades do chama-

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA terceiro setor que nao cabe, por impropriedade, um rotulo assistencialista para as ONGs, 

em vista da diversidade que o proprio autor reconhece ao final! Ao lado de ONGs assistencia-

listas e no velho formato, tem-se uma predominancia, talvez qualitativa, de outras que atuam 

numa perspectiva mais cidada. 

Trata-se de um amplo conjunto de organizacoes e iniciativas privadas, atuando no inte-

resse publico, nao estatal. Sao as denominadas organizacoes sem fins lucrativos, nao gover-

namentais, que envolvem um conjunto extremamente diversificado: desde as tradicionais en-

tidades filantropicas, assistenciais (religiosas ou laicas) ate as modernas fundacoes empresari-

ais que movimentam milhoes de dolares, passando pelas ONGs comprometidas com a melho-

ria das condicoes de vida da populacao e com a democratizacao do Pais. 

A insurgencia desse "interesse publico nao estatal" consiste numa nova perspectiva ao 

"estado monista" que e o que predominou e excluiu todas as demais formas politicas de orga-

nizacao e racionalizacao do Poder politico. O direito publico vai nessa seara, confluir para o 

limiar da ciencia politica. 

No bojo da progressiva subordinacao das Politicas Sociais a logica das reformas estrutu-

rais para a estabilizacao da economia, mesmo que nao se avance para a privatizacao total da 

area social, constata-se uma reducao das responsabilidades do Estado no campo das politicas 

sociais. Essa reducao, quando especificamente na area de recursos humanos e materials, tern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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significado uma deterioracao dos Servicos Sociais publicos, comprometendo a cobertura uni-

versalizada, bem como a qualidade e a equidade dos servicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4- A nova logica: seletividade e amostragem 

Os programas assistencialistas e seletivos de combate a pobreza, os chamados "Proje-

tos Piloto" sao assim, a opcao desse novo modelo assistencial, como e o caso do Programa 

Comunidade Solidaria, que focaliza sua intervencao nos municipios mais pobres do Pais, 

paralelamente a Loas, numa demonstracao que nessa area da Assistencia Social, as acoes e-

mergenciais e de fato, sobrepujam aquelas baseadas no cumprimento de programa ou Politica 

Social respaldado na Lei. 

O carater seletivo e de corte assistencialista, que caracteriza as acoes sociais sob a egide 

do neoliberalismo, esta presente tambem na forma como vem sendo operacionalizados os be-

neficios previstos na Loas, ao eleger seletivamente os mais pobres entre os pobres. Sao acoes 

timidas, incapazes de interferir no cenario de exclusao e de enfrentar as causas da desigualda-

de entre os brasileiros. 

Ao mesmo tempo em que se afunilam os investimentos sociais, por outro lado, no con-

texto de uma oferta reduzida e de precaria qualidade, vemos aumentar a demanda por servi-

cos sociais publicos por parte de uma populacao empobrecida. A questao vai ser tratada mes-

mo de forma politica: qual o compromisso que o estado vai assumir com os que estao ja fora 

do quadro institutional de protecao? 

Com relacao aos idosos, tal quadro de falencia da Assistencia Social assume um aspec-

to, por um lado mais dramatico, pois trata-se, de uma faixa da populacao sob o risco de nao 

usufruir dos direitos que estao sob debate, e por outro lado mais confortavel: o Estado, de 

posse das estatisticas quanto a expectativa de vida, e tendo a Lei situado acima dessa faixa 

media de expectativa de vida o cabimento do beneficio ( a LOAS esta em 67 anos e o dec. 

1.744/95 em 65 anos) tern concedido o Amparo ou pelo menos nao tern se insurgido MAIS 

FORTEMENTE. 

Para consolidar e finalizando as presentes consideracoes. cabe uma ponderacao acerca 

da necessaria defesa da Seguridade Social, e dos direitos sociais na sociedade brasileira atual. 

Inserida nas assimetrias de uma sociedade que se globaliza. na periferia do sistema mundial. 
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sob a egide de um macroprojeto-politico. (Netto, 1977), inegavelmente a Seguridade Soda", 

correzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 risco de nao se consolidar. 0 projeto de Reforma Previdenciaria traz essa nuance. Nao 

se sabe se a con solida9ao ou a ext in 9ao da atual forma de seguridade social e no que vai dar 

ao final essas inova9oes constitucionais. De qualquer modo a combalida, ambigua e hibrida 

organ iza9ao da Assistencia Social no Brasil ja tern padecimentos por demais, de modo que as 

desvantagens provaveis da reforma que se arquiteta, nao afetarao o que ja esta debilitado. 

Entendemos que 0 fortalecimento da Assistencia Social como politica piiblica e como 

componente endogeno da Seguridade Social, lugar estrategico na con st ru9ao da inclusao soci-

al e na un iversaliza9ao dos direitos, supoe a retaguarda de uma sociedade organizada capaz ce 

assegurar a efetividade de suas a9oes, programas e projetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5- A conjuntura atual da Assistencia Social no Brasil -

Em recente trabalho da Profa. A L D A I Z A SPOSATI - professora doutora titular do 

Programa de Estudos Pos-Graduados em Servi90 Social da PUC-SP, coordenadora do Nuclec 

de Estudos da Seguridade e Assistencia Social da PUC-SP e vereadora pela Partido dos Tra-

balhadores em Sao Paulo (SP), apresentado num Congresso de Assistencia Social, a questao e 

apresentada em termos conjunturais. 

Neste trabalho, apesar de generico sobre o tema como devem ser as pesquisas e traba-

lhos monograficos, houve-se por bem aproximar a discussao teorico e juridica dos aspecics 

conjunturais e estatisticos para melhor elu cida9ao e d em on st ra9ao das preocupa9oes que nas-

cem dos dados. Alguns muitissimo relevantes para entender as dificuldades juridicas de irr.-

plemen ta9ao das tutelas e provimentos nesse setor do direito assistencial. 

Os dados estatisticos, infelizmente, sao coletados na regiao sul-sudeste, mas nao diferr 

muito do Nordeste, ou da nossa regiao do semi-arido: os pobres e idosos, nas negativas ce 

direitos que sofrem, sao muito assemelhados. Assim como azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "morte severina" do poeta Joa: 

Cabral de Mello Neto, a vida Severina e muito igual nos diversos sujeitos sob o tacao da pc-

breza. Assim os dados coletados na pesquisa da Profa. Sposati, sao elucidativos tambem nes:r 

trabalho. 

5.1 - Tres aspectos em que se podem enquadrar a Assistencia Social -.-

Assistencia Social pode ser entendida sob tres aspectos, numa ap lica9ao as necessidade no: 



destina e brasileira: comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pratica compensatoria -e ai de pouco serviria em se tratando de 

assistencia ao Idoso pobre -, como politica de minimos sociais - que e a tese esposada ex-

pressamente pelo texto da Lei 8.742/93 e como politica de inclusao social - realidade neces-

saria mas nao abracada pela atual forma de organizacao da Assistencia Social. 

Qual das tres alternativas melhor serviria para uma Assistencia Social dirigida as de-

mandas dos Idosos? Certamente a ultima, por mais abrangente e por conferir a Assistencia 

Social a necessaria organicidade que a Lei 8.742/93 postula mas nao expressa ou corrobora. A 

Inclusao Social e urn instituto legal e ao mesmo tempo e mais amplamente socio-politico que 

inclusive diz respeito a propria representatividade e razao de ser do estado: quando este assu-

miu-se como a unica forma de organizacao social e politica da humanidade, assumiu o onus 

de manter a todos incluidos. Essa e a razao de ser do Estado. E uma populacao que envelhece 

e arrasta consigo a carga de memoria e de direitos adquiridos, legais, constitucionais ou mo-

rais, e logo na fase da vida que ao mais precisar, o Estado lhe falha, esta mais ainda esta a 

merecer a protecao estatal. A familia foi desvestida de sua autonomia e potestade, subordina-

se ao Estado, que inclusive a regula, a altera e a cumula de deveres (cf. Constituicao Federal 

art. 226), nao pode mais ser a onerada quando lhe foi subtraida a possibilidade de soberania. 

A analise de conjuntura supoe o rearranjo da seqiiencia dos fatos, dos dados, concen-

tracao de poder, transicoes e transacoes que, numa nova totalidade, sao capazes de elucidar 

um momento historico e perspectivas de seu movimento na direcao de um objetivo. 

5.2- A Assistencia Social no contexto conjuntural da crise neo-liberal -

No contexto deste final de seculo, ainda hegemonizado pelo ajuste neoliberal economi-

co/social, examinar a conjuntura de uma politica social como a de Seguridade Social, supoe 

identificar fraturas ou cunhas nessa hegemonia, ja que esse ajuste e restritivo ao alcance da 

protecao social. 

Do ponto de vista economico ou politico, e em nivel mundial, se pode constatar sinto-

mas de esgotamento do ajuste batizado de "Consenso de Washington". Reacoes de insatisfa-

cao e desenhos de um novo momento tomam-se visiveis. Como exemplo destaco o movimen-

to dos trabalhadores da Coreia do Sul, em Janeiro de 97, por garantias em suas condicoes de 

trabalho; a derrota do PRI nas eleicoes municipals mexicanas; e as lutas de Chiapas, como 

fortes sinais do desgaste do neoliberalismo. A vitoria dos socialistas, em alianca com ambien-
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tahstas, e a preser^a de figures de proeminencia nos movimentos a favor das politicas sociais 

sao demonstracoes concretas de fragiliza?ao dos neoliberais na Franca. 

Para aqueles que militam nas politicas sociais estas ocorrencias sao alentadoras, pois 

podem significar uma reabertura para a proposicao de novos acessos a direitos sociais e a ci-

dadania. 

A perversidade dos efeitos da globalizacao do mercado e da economia perante a cida-

dania esta claramente desenhada por Viviane Forrester no best-seller "O Horror Economico". 

O compromisso social sustentado pelaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utopias socialistas e igualitarias, como nas 

humanistas e, ate mesmo na regulacao keynesiana colocou a preserva9ao dos valores eticos 

como uma barreira em nome de uma qualidade de civilizacao centrada na condicao humana. 

A filosofa Hannah Arendt, na sua obra que toma este tema por titulo, mostra como a condicao 

maior do homem, o exercicio da liberdade, esta orquestrada e dependente do modelo econo-

mico. Forrester nos mostra, por outro caminho, que a hegemonia do economico neste final de 

seculo nao tern outro objetivo a nao ser a autoperpetua9ao assentada em lucros crescentes e 

degrada9ao dos recursos naturais. 

Ha uma concep9ao, inclusive, 'da condi9ao de ser humano, ou de ser homem, ou no 

popular de "ser gente", como sendo divorciada da democracia como forma politica de exerci-

cio coletivo da liberdade. Nao vem ocorrendo a consonancia entre a democracia politica e a 

social, entre democracia formal e material, como ja denunciara CANOTILHO na sua obra 

constitucionalista. 

Desse modo, rompe-se, ao final do seculo XIX, a possibilidade do convivio com a es-

cravidao e a escravatura por considera-las formas de aviltamento a igualdade da condi9ao 

humana. Foi forjada na sociedade a concep9ao de que o trabalho livre, e por contrato, atribui-

ria mecanicamente a condi9ao de liberdade. Esta centralidade no trabalho como conquista de 

autonomia mostrou-se falaciosa ao final deste seculo, pela altera9ao ocorrida no modelo de 

rela9oes de produ9ao e ao proprio processo de acumula9ao. Nao ha a garantia de pleno em-

prego em nenhuma sociedade. Como resolver o direito para viver dos que nao obtem empre-

go? Como obter garantias sociais para as novas formas de ocupa9ao/renda? 

O problema juridico surge no momento em que a maquina, agora robotizada, substitu-

iu o trabalho vivo sem prejuizo ao processo de acumula9ao E foi colocada uma nova questao: 
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como o homem sobrevivera? Antes o emprego era a mediacao imediata e concreta para o a-

cesso a provisao das necessidades vitais. Hoje ele se rarefaz trazendo duas novas grandes 

questoes. Quais sao agora os titulares dos interesses a serem protegidos? 

No caso de um Direito da Assistencia social, tal titularidade se encontra muito "embo-

tada" se comparada com a que o direito esta comumente acostumada. E o silanciado, o sem 

voz e sem vez. Cabera para que possa se efetivar seu direito, a superacao de uma estado ab-

senteista e mesmo de operadores do direito e aplicadores da justica movidos pelo padrao iner-

cial e olimpiano que passou como regra de um justicialismo liberal, individualista e burgues. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3- Novo jogo de forcas entre Capital e Trabalho - Tendo sido reduzido o 

poder de pressao do trabalho sobre o capital, a primeira das conseqiiencias, insurgem a cien-

cia e a tecnica sao como os novos possiveis pressionadores enquanto detem o conhecimento 

sobre as maquinas inteligentes. A fabrica nao necessita tanto do operario quanto do engenhei-

ro qualificado para lidar com as novas e inteligentes maquinas. Onde operavam dez trabalha-

dores agora basta um, mas altamente qualificado. E este ja ideologica e juridicamente fora do 

compasso das relacoes trabalhistas e portanto, ja fora da Seguridade Social protetiva: e parcei-

ro da unidade de producao. 

Neste quadro, o movimento sindical, principalmente no ambito da producao, perde seu 

impacto. Sao os trabalhadores no campo dos servicos, sobrerudo os bancarios, aqueles que 

ganham novos espacos. O encontro da CUT de 1995 e a disputa pela sua presidencia entre os 

dois setores - servicos e producao - foi demostrativo da constmcao de uma nova hegemonia 

dentre os trabalhadores. Os trabalhadores sindicalizados ja o foram em maior niimero. Ulti-

mos dados da CUT demonstram que somente 38% de seus filiados tern acesso a todas as ga-

rantias sociais. 

5.4 - O processo de "Apartacao Social" ou exclusao - A segunda grande 

questao e a do fenomeno da exclusao social que, entendido como desafiliacao (Robert Cas-

tell), ou como aparta?ao social (Cristovao Buarque), significa. de fato, a presenca de uma 

massa humana que alcou ao patamar de "peso morto" aos olhos e as a9oes da economia mun-

dializada. Homens permanecem considerados como materias descartaveis apesar do avanco 

da ciencia e da tecnologia. 
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A exclusao social gerou uma nova tipologia no enquadramento mundial. Se do ponto 

de vista do processo de acumulacao do capital os paises foram categorizados em primeiro e 

terceiro mundo; do ponto de vista de exclusao ocorre um novo enquadramento, pois este fe-

nomeno e globalizado: esta presente em todos os paises. Aqueles de primeiro mundo tern em 

si mesmo o terceiro mundo, como os paises de terceiro mundo tern em si um pais de primeiro 

mundo. 

A pesquisa que foi coordenada pela Profa. Sposati e que construiu o Mapa de Exclu-

sao/Inclusao Social de Sao Paulo, mostrou a discrepancia estarrecedora entre as condicoes de 

vida dos moradores das diversas regioes da cidade. Sao distancias sociais e economicas, alem 

das territoriais, como a que demonstra que para cada chefe de familia do distrito de Cidade 

Tiradentes que recebe mais de 20 salarios minimos, existem 260 no distrito do Morumbi; para 

cada domicilio do distrito da Se que possui precariedade na coleta de lixo existem 6.580 no 

distrito de Marsilac; ou, ainda, que para cada chefe de familia que possui mais de 15 anos de 

estudo no distrito de Iguatemi existem 155 no Jardim Paulista. A pesquisa mostrou que nao ha 

consensos, como tambem nao ocorre a incorporacao social de padroes basicos de inclusao 

como exigiria uma perspectiva inclusiva para toda a populacao. 

Incrementar a opcao pelo movimento etico na sociedade brasileira tern, no debate so-

bre padroes de inclusao, um caminho e uma pedagogia capazes de mobilizar varios setores 

para um novo patamar de civilidade. E preciso ampliar a consciencia sobre a ocorrencia da 

apartacao social, ao mesmo tempo em que se implementa uma cultura de inclusao. Temos no 

Brasil uma minoria de primeiro mundo e uma maioria de terceiro mundo. E o direito tern se-

guramente o seu papel de destaque nessa nova perspectiva. 

Claro que se ha de convir que o horizonte economico utilitario e hoje ainda pior do 

que o era ha quarenta anos. Sob a egide do nacional-desenvolvimentismo, e numa economia 

nacional ascendente, apresentava-se a perspectiva de integrar os marginalizados. Hoje, a ex-

clusao social, fenomeno distinto da marginalizacao, nao tern outra perspectiva que nao a da 

perpetuacao dessa condicao. E o publico alvo deste trabalho, os Idosos. mais que os trabalha-

dores em geral, sofre os efeitos dessa nova opcao sistemica. 

A atual estabilidade mocetaria que no Brasil se esta vivendo, uma estabilidade moneta-

ria ao custo da (i)mobilidade social, provocando a estagnacao de significativa parcela da po-

pulacao na pobreza. Hoje tem-se uma massa descartada por nao ter "utilidade economica" 
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convivendo numa forma de producao que nao apresenta horizonte de inclusao. Mesmo que 

todos se transformassem em engenheiros, cientistas ou pesquisadores, nao haveriam vagas 

para absorve-los. Ate porque, outra alteracao em curso, ocorre a desfiguracao da ciencia e da 

tecnologia da condicao de patrimonio universal para a de insumos do processo produtivo inte-

ligente. 

Nesse sentido, da nova (des)figura da ciencia e tecnologia, como acessorio para a pro-

ducao, o direito possa sempre fazer algo, como marcar dos direitos de propriedade esses in-

sumos, num aspecto bem individualista - caso das patentes ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA royalties - se bem que o que se 

ve em termos de protecao a producao intelectual e descobertas cientificas, sejam as pressoes 

no sentido geopolitico Norte -Sul, para patrimonializar as descobertas estas alienadas do pa-

trimonio natural e genetico da biodiversidade que Ihes deu suporte fatico. 

E que o emprego, e preciso relembrar ainda, mesmo quando existente sob esta logica, 

utilitaria se associa ao rebaixamento do valor do salario e dos beneficios a ele agregados. Infe-

lizmente, esta situacao no Brasil nao e um novo fenomeno que se introduziu com o neolibera-

lismo. Aqui, a trajetoria do modelo economico foi literalmente marcada pelo arrocho salarial 

associado, perversamente, a rarefeita presenca de beneficios sociais. Ha um debito e uma as-

simetria na equac-ao social que, talvez juridicamente nao se possa resolver zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5.- O movimento e a luta social como caminho para a superacao 

desse quadro - A luta travada pelos movimentos sociais na decada de 70 e primeira metade 

de 80 realizaram, entre outros feitos, a passagem do campo privado para o campo publico da 

responsabilidade em suprir necessidades sociais. A luta pelos servicos sociais, pela alimenta-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9ao, pelo transporte, entre outros, mostrou com clareza o quanto os salarios nao permitiam a 

provisao das necessidades sociais no mercado, exigindo respostas coletivas e institucionais as 

necessidades ate entao entendidas como individuals. 

Com e9an d o com os movimentos sociais e sua provoca9ao, a sociedade brasileira con-

seguiu inscrever na Con st it u i9ao de 88 os direitos sociais e inaugurar um novo patamar para 

as politicas sociais. A partir deste novo patamar de legalidade, o remedio para atender a crian-

9a, por exemplo, passou, por principio de lei, a ser de responsabilidade social e nao mais indi-

vidual. Isto nao significa que a lei esteja sendo aplicada pelos governantes, como se tern claro 

no caso da Assistencia Social. Mas posta esta a norma cogente constitucional. 
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Pela Constituicao Federal, a sobrevivencia humana dos brasileiros, deve ser resolvida 

por uma equac-ao capaz de articular emprego, com capacidade aquisitiva dos salarios e politi-

cas sociais provedoras de necessidades sociais. Mais ainda, a Constituicao considerou que a 

sociedade deveria ser capaz de proteger as vulnerabilidades dos brasileiros (eventuais ou per-

manentes) para manter em dinamica tal equacao. 

E claro que esta equacao se assenta em principios de natureza etica, politica e social, 

que se confrontam com os principios da economia utilitaria e excludente proprias a regulacao 

neoliberal. 

Algumas vantagens existem nesse processo. A globalizacao, por exemplo, representa 

significativo avanco para a comunicaclo, para o intercambio de culturas, das artes, da musica 

e mesmo de produtos. Mas, na forma com que tern se afirmado, concentra o poder nos gran-

des centros internacionais e exige a subordinacao das questoes nacionais aos principios do 

utilitarismo intemacional. A competicao pela atracao do capital internacional entre os paises 

traz, perversamente, o estimulo a oferta de uma mao-de-obra com baixa exigencia de salarios 

e garantias sociais. Este desenho pouco humano de relacoes de producao caminha frontalmen-

te contra ao proposto na Constituicao de 1988 quanto aos direitos sociais. 

Para que se proceda uma alteracao desse quadro exige um forte compromisso, quer 

dos governos, quer da sociedade civil. E necessario que a sociedade civil incorpore como par-

te de sua dignidade a condicao humana coletiva. E preciso colocar o continuo movimento 

etico e humanitario em permanente vigilancia. Sem duvida, se esta em um momento de "bai-

xa" nessa luta. A morte de Paulo Freire e de Betinho no contexto nacional calam duas fortes 

vozes de luta pela liberdade, etica e justica. 

Paulo Freire, com sua pedagogia libertadora e autonomizadora, abriu caminho de rup-

tura a opressao durante as tres ultimas decadas da historia brasileira. Ele abriu o caminho para 

que o homem brasileiro possa ter acesso a letra, ao papel, a caneta, a partir do seu universo 

vivencial. Passados 30 anos, o Brasil ainda conta com um enorme niimero de analfabetos. 

Todavia, e curioso observar que todos tern acesso a midia televisiva, numa clara demonstra-

cao de que muita coisa mudou. 

Hoje, alem de escrever em papel e preciso escrever "na maquina que comunica", o 

computador, esta maquina que deu pemas proprias ao papel e a caneta, fazendo os escritos 
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rransitarem por velocidades inalcanciveis ate mesmo por correios ou telegrafos. Ter acesso 

universal a informatica passa a ser exigencia da comunicacao globalizada. Betinho, com sua 

etica cidada, chamou os brasileiros ao compromisso com a vida atraves da condi9ao primeira, 

que e a do acesso ao alimento, dizendo nao a fome. Estes dois exemplos humanos da etica e 

da justi9a buscaram a liberta9ao dos brasileiros de duas escravidoes: a fome e o analfabetis-

mo. Infelizmente morreram com a frustrac-ao da ausencia de uma seria e comprometida politi-

ca piiblica capaz de erradicar estas duas nega9oes a condi9ao humana civilizada e mundializa-

da. O direito a sobrevivencia nao e ainda assegurado, apesar de ser o mais basilar de todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6- Alguns simbolos solidaristas na conquista dos direitos sociais - A-

lem dos ja citados Betinho e Paulo Freire, nao se pode deixar de agregar a este quadro de 

constni9ao de mentalidades solidaristas a perda de madre Tereza de Calcuta, ainda certos se-

tores do movimento social a vejam como que um simbolo da caridade e nao da cidadania pro-

priamente dita. Esta no entanto, numa visao historico-crista, e especie daquela. 

Uma constata9ao que se pode fazer e a de que, talvez, a presen9a viva dos simbolos 

nos aquiete, dando-nos o sentimento de que alguem esta realizando algo, nos alivia de com-

promissos mais fortes. E de se crer que estas mortes ampliam a responsabilidade daqueles que 

consideram a liberdade, a justi9a, a etica, a cidadania e a democracia exigencias inarredaveis 

do terceiro milenio da civiliza9ao mundial. 

Nao se pode deixar de admitir que a perda destas pessoas constitui, imediatamente, 

uma quebra na for9a dos novos modelos eticos e humanitarios. 

Outro fator nessa quebra de for9a do movimento etico-humanitario e o que se tern 

chamado da baixa consciencia de civilidade dos brasileiros, dado o predominio da etica pa-

trimonial em prejuizo da etica de cidadania. E esse acento tern reflexos se nao no direito en-

quanto teoria ou ciencia„mas na aplica9ao e implementa9ao do mesmo. 

5.7- Direitos humanos e direitos sociais numa perspectiva de equiva-

lencia - Na culnira de defesa dos direitos humanos ocorre um predominio de movimentos de 

defesa contra a violencia a vida, que embora necessarios precisam ser ampliados para outras 

frentes. E necessario porem entender que uma crian9a analfabeta tern tambem uma forma de 

morte em vida. Quero dizer que, a emocao manifesta em situa9oes de grave violencia como-

vem massas e terminam por ofliscar formas de morte da condi9ao humana no cotidiano. 
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A sociedade brasileira e o direito e a justica no Brasil navegam nesse mesmo mar de 

aceitacao das bandeiras mais ostensivas, mas tern sido insensiveis de certo modo, as diuturnas 

negacdes dos direitos sociais. O direito Assistencial como ramo daquele, padece de organici-

dade e mesmo de exigibilidade, pois se focaliza mais as acoes de cunho assistencial e com-

pensatorio, com forte teor promocional, em geral ligado ao Poder Executivo e seus corolarics 

(o "primeiro-damismo" bastante conhecido), nao institucional. 

Se do ponto de vista da economia a globalizacao conseguiu padroes mundiais, do pon-

to de vista social se esta bastante distantes disto. A exemplo, na Comunidade Europeia, en-

quanto a economia segue padroes comuns, moeda em valor comum, as politicas sociais sao 

enquadradas em padroes particulares a Historia de cada Pais. Globaliza-se para a economia e 

nacionaliza-se para o social. Considera-se que os relatorios de Desenvolvimento Humano da 

ONU-PNUD sao uma contribuicao para essa consciencia mundial das discrepancias de padrao 

de vida. 

A estabilidade economica da moeda, que no Brasil conseguiu-se, precisa avancar para 

a estabilidade social. Para isto, e necessario conhecer melhor as efetivas condicoes de vida ca 

popula9ao e encontrar estrategias para fazer avancar as exigencias das politicas sociais e der.-

tro de seu amplexo, o direito social e o Direito Assistencial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.8 - Porque essa analise de conjuntura da Assistencia Social - Ao lado 

do que foi inicialmente colocado, de que a falta de estrutura para a Assistencia Social forca a 

uma abordagem conjuntural que a situe, adiante-se ainda que estas considera9oes genericas 

sobre a conjuntura tern a inten9ao de criar elementos para o debate sobre a dire9ao para qua: 

estamos querendo levar a politica brasileira de Assistencia Social. 

Ela e parte deste cenario, e em sua trajetoria tern sido forte aliada de propostas conse:-

vadoras, principalmente nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aqao de politicos populistas. Da falta de estruturas e de organici-

dade naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a96es, especialmente as politicas de alta abrangencia, ate "imagistica" nascem apro-

veitadores. 

E de se considerar que a Assistencia Social como politica de Seguridade Social deve 

ter alto fundamento etico e ser defensora da equidade. Ela e uma "politica humanitaria de ba-

se" e, como tal, deve afian9ar direitos basicos da dignidade humana. 



Outro aspecto fundamental que se vem defendendo ha 10 anos e que a Assistencia So-

cial e uma politica relational, que se da nas relacoes de classe. Afirma-se com Potyara Pereira 

que a Assistencia Social nao pode se limitar as necessidades biologicas, mas estender-se as 

necessidades cognitivas- emocionais do cidadao. Defende-se ainda como Vicente Faleiros 

que, a partir da Constituicao, falar de Assistencia Social e falar de uma politica cidada que 

deve assegurar o direito a sobrevivencia e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constn i9ao da dignidade. Fica tambem a conside-

ra9ao de que neste novo momento da historia da Assistencia Social e urgente que se tenha 

coletivamente respostas para as questoes: o que queremos da Assistencia SocialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e que Assis-

tencia Social queremos? 

a) A Assistencia Social que temos 

A politica de Seguridade Social e, geneticamente, um contraponto ao carater utilitario 

do neoliberalismo, pois exige manifesta responsabilidade piiblica com a prote9ao social. Pau-

tado pela logica da exclusao, o neoliberalismo opera sob a egide do risco individual e pessoal 

e nao coletivo e social. 

Desse modo, discutir Seguridade Social neste final de seculo, hegemonizado pela eco-

nomia neoliberal, supoe a clareza de que se esta caminhando num terreno acido ou nao fertil a 

p rolifera9ao de propostas de corte humanitario e de prote9ao social. O carater humanista da 

Seguridade Social faz dessa area da politica social um campo de facil e necessaria ar t icu la9ao 

com o debate sobre a etica e a cidadania. Como exemplo destas afirma96es e de se ter presen-

te o forte interesse governamental em mudar as regras da Previdencia Social (politica funda-

mental de seguridade) a partir da regula9ao neoliberal, reduzindo os direitos adquiridos ao 

longo dos anos pelos trabalhadores. 

Esta no debate um novo modelo proposto pelo Governo para ajustar a Previdencia ao 

neoliberalismo. Este confronto entre o modelo existente e o proposto pelo Governo para a 

Previdencia Social se da pela subst itui9ao de um modelo de carater universal e de maior pro-

te9ao, para outro de t ra90 focalista e de menor prote9ao social. A pr ivat iza9ao da Previdencia 

e apenas um aspecto disso, mas a libera9ao do Estado de qualquer responsabilidade mais co-

gente com os "apartados" e excluidos, e a face mais dura e mais disfar9ada. 

E bom que se chame aten9ao para este aspecto porque ser considera que tambem no 

campo de Assistencia Social esta em questao o debate sobre o modelo politico da politica de 
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Assistencia Social. Isto e, nao ha uma Assistencia Social, mas diversas politicas e principios 

politicos para essa area de atencao a necessidades sociais. Esta leitura discriminada e distinti-

va da Assistencia Social so e alcancavel se se avanca no entendimento sobre o conteiido pro-

prio da mesma. 

Esta e uma primeira compreensao surpreendente pois, quase sempre, se rotulou como 

Assistencia Social um conjunto de praticas sem discutir a direcao politica da acao ou seu con-

teudo proprio. Esta perspectiva nao e univoca. Nem todos consideram que a Assistencia Soci-

al deva ter responsabilidades determinadas, alguns a entendem como uma politica difusa. Ha 

tambem uma polemica levantada por Potyara Pereira que entende a Assistencia Social como 

campo de natureza distinta das demais politicas sociais. Assim ela nao cobriria necessidades 

especificas, seria uma politica de mediacao ou passagem para outras politicas sociais setoriais. 

Parece que essa ultima acepcao foi a que foi esposada pela Lei 8.742/93, ao definir no 

seu art. 2° paragrafo unico: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A assistencia social realiza-se de forma integrada as politicas setoriais, visando ao 

enfrentamento da pobreza, a garantia dos minimos sociais, ao provimento de condicdes para 

atender contingencias sociais e a universalizacdo dos direitos sociais. " 

Alguns estudiosos da Assistencia Social discordam desta proposta. Consideram sim 

que ha de fato um aspecto distintivo entre a Assistencia Social e as demais politicas sociais. 

Ela tern um carater etico de base; ela deve operar a vigilancia da condicao humana. Por isso e 

uma politica de provisao de minimos sociais. Todavia, nao na condicao reducionista como 

querem alguns preocupados com a extrema pobreza ou a indigencia. E tambem a Lei 

8.742/93, embora timidamente nos seus principios, adianta esse aspecto, no seu art. 4° , inciso 

I I I , in fine: 

"... vedando-se qualquer comprovacao vexatoria de necessidade" 

Nao se pode dizer redutivamente que a Assistencia Social tern ou deva ter como popu-

lacao-alvo a indigencia, embora esta faca parte de seus demandatarios. A Assistencia Social 

deve ter como referenda a exclusao social (ou os excluidos) caracterizadas no processo histo-

rico. A Lei 8.742/93, por si so nao traduz essa necessidade, mas combina ou subordinada aos 

mandamentos constitucionais, pode vir a traduzir concretamente essa finalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tem-se insistido que, alcar o patamar de politica social exige que definam as necessi-

dades sociais que a Assistencia Social deve ser responsavel por cobrir, seja pela acao direta do 

Estado, seja em parceria com a sociedade, construindo o carater publico dessa possivel politi-

ca social. E o Direito Assistencial viria concomitantemente como mecanismo de controle juri-

dico dessa implementacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) A Assistencia social que e necessaria: tem-se considerado que a Assistencia So-

cial, enquanto politica social, deve ser provedora de cinco segurancas, para alem do direito a 

sobrevivencia. Estas segurancas devem apoiar tanto as vulnerabilidades individuals do cida-

dao como coletivas da familia, niicleo basico do processo de reproducao social. Trata-se, no 

caso, das segurancas de: acolhida, convivio social, rendimento, equidade e travessia. 

Existe aqui, como ja se salientou, aqueles que entendem a Assistencia Social como 

uma politica social com campo proprio de cobertura; e outros, que a entendem como fragmen-

tada, parte das varias politicas sociais. Neste caso sua populacao-alvo e aquela que nao dispoe 

de recursos proprios para, por exemplo, comprar medicamentos, material escolar, transporte 

etc. 

No final dos anos 80, e pela promulgacao da Constituicao Federal, dois modelos se 

contrapuseram, no campo institutional, para a Assistencia Social. 

O tradicional/conservador que opera a Assistencia Social como pratica compensatoria, 

circustancial e atribui ao Estado um papel complementar a partir do principio de subsidiarie-

dade. Em contraponto ao modelo de cidadania inaugurado pela Constituicao que afirma a As-

sistencia Social como politica de Seguridade Social, portanto afiancadora de direitos sociais e 

dever do Estado. 

5.9 - A LOAS e os Conselhos: implementa-se o debate: Da limpidez do 

confronto destes dois modelos de gestao e direcao politica foi sendo alcancada a partir do de-

bate da Lei Organica de Assistencia Social - Loas. 

O transcurso deste processo pode ser demarcado em dois grandes passos: o primeiro, 

que levou a promulgacao da Loas em dezembro de 1993: e, o segundo, num espraiamento 

dessa discussao nas Conferencias Municipals e Estaduais preparatorias a Conferencia Nacio-

nal em novembro de 1995. 
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Nesses dois passos, o debate sobre a politica de Assistencia Social priorizou seu esta-

tuto institutional como area de producao de servicos e beneficios. Pode-se afirmar que nestes 

nove anos que nos separam da carta constitutional ocorreu uma substantiva alteracao da ges-

tao de Assistencia Social publica e sua desconcentracao/descentralizacao para a esfera muni-

cipal, que demonstrarei adiante. 

Em analise preparada para o CFESS - Conselho Federal de Servico Social, distingui 

tres modelos de Assistencia Social que denominou a Profa. Sponsati de: a) filantropico-

assistencial; b) pobre-consumidor; e, c) Seguridade Social. 

Grandemente marcante no modelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA filantropico-assistencial e que nao alca o carate: 

de politica publica. Pauta-se pela regulacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad hoc, isto e, caso a caso, sendo operado por 

sujeitos institucionais desarticulados. A acao nao e assentada na cidadania ou em direitos so-

ciais e permanece forte aliada do populismo, mantendo relac5es de concessao. 

Por sua vez, o modelo do pobre-consumidor entende a Assistencia Social como cam-

po dos carentes ou daqueles que nao podem comprar com recursos proprios. Nessa leitura, a 

Assistencia seria uma politica que se ocupa em regulamentar uma forma de acesso a bens fora 

do mercado. 

Sem diivida, a Assistencia Social opera a desmercadorizacao; nao e concorrencial ao 

mercado; e nao contributiva; e defende como principio a gratuidade. Neste caso, nao tern con-

genere dentre as politicas sociais. 

Os dois modelos ja enfocados (filantropia/assistencial e pobre-consumidor) traz no bo-

jo um desvio de natureza de uma politica social. Uma politica social enquanto tal. se assenta 

na decisao publica em gerar cobertura coletiva a determinadas necessidades sociais. Neles, a 

Assistencia Social se transforma em um conjunto de regras de distribuicao, acervo tecni-

co/moral e nao uma politica social enquanto responsabilidade publica e social. 

Emblematica se torna ai a leitura do funcionamento do Comunidade Solidaria: um 

programa que seleciona municipios carentes para alcancar verbas. Nao se apresenta a totali-

dade das demandas ou da direcao politica da acao para com os municipios brasileiros. Em 

contrapartida, os prefeitos lutam para serem incluidos como carentes (regra do jogo) e com 

isto, obter verbas nos mesmos moldes das maes que necessitam mostrar os filhos desnutridos 

para obter uma lata de leite, que os mantenha vivos. 
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Ja no modelo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Seguridade Social para a Assistencia Social e aquele inscrito na 

Constituicao e na Loas enquanto politica asseguradora da cobertura a vulnerabilidades sociais. 

Neste sentido ela e uma proposta preventiva, nao contributiva e nao compensatoria. Por isso, 

opera beneficios continuos, eventuais, bem como servicos, programas e projetos. 

Chegar a esta nova feicao de Assistencia Social implica em mudar o conteudo e a for-

ma tradicional de gestao das praticas situadas nesse campo, alcando-a ao patamar de uma po-

litica social. Sem duvida, a partir da Loas ocorreu a mudanca organizacional da Assistencia 

Social. 

Foram realizadas, nesse processo de alteracao institutional por uma nova forma geren-

cial da Assistencia Social brasileira, mudancas institucionais pelo Governo Federal. Em Janei-

ro de 1995 foi extinta a LBA, e instalada a Secretaria Nacional de Assistencia Social (pela MP 

N° 813 de 1/1/95). Mas, em paralelo, foi inaugurado o Programa Comunidade Solidaria. Cri-

ou-se um novo modelo para a Assistencia Social, porem, de saida, um modelo partido ou di-

cotomico, com gestoes paralelas. 

O orgao implementador, a Secretaria Nacional de Assistencia Social, sujeito governa-

mental que deveria ter a centralidade maior nesta politica, gastou grande parte do tempo de 

sua gestao em trabalhos de incorporacao da LBA e formatacao de seus escritorios regionais. 

Formulou, tambem, uma proposta para a politica nacional de Assistencia Social debatida pelo 

CNAS, ainda nao promulgada. 

O CNAS - Conselho Nacional de Assistencia Social, foi criado ainda em dezembro de 

1993 (substituindo o antigo CNSS, criado em 1937) e formalmente instalado em fevereiro de 

1994. O CNAS ja entra no seu terceiro bienio de gestao com alteracoes em sua composicao, e 

oscilacao de sua presidencia entre um delegado da sociedade civil ou do Governo. Mas, neste 

tempo, ainda permanece com atribuicoes cartoriais do antigo CNSS. Nao conseguiu, ainda, 

alterar as relacoes legais entre a Uniao e as varias organizacoes sem fins lucrativos. 

Foi ja seguramente constatado no trabalho da Profa. Sposati atraves de dados da Secre-

taria Nacional de Assistencia Social, de setembro de 1997, que 72% dos municipios brasilei-

ros (3.826) estao incluidos em Pianos Estaduais de Assistencia Social. Mas que somente 27% 

dos municipios e que tern pianos proprios. Por outro lado, 52% (2.840) dos municipios tern o 
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Conselho Municipal de Assistencia Social aprovado em lei. E, 44,5% (2.412) tern tambem o 

Fundo Municipal de Assistencia Social legalizado. 

Todos os estados, incluindo o Distrito Federal, tern Conselho e Fundo devidamente a-

provados: 69% (18) aprovados em 1995, e 31% (8) em 1996. Isto significa que os deputados 

estaduais de todo o Brasil debateram e votaram a materia. Portanto, na institucionalidade fe-

deral e estadual a Assistencia Social ja alcou o patamar de legalidade como dever do Estado. 

Embora nao se tenha alcancado 50% da totalidade dos municipios com conselhos e fundos 

legalmente aprovados, e de se entender que o debate se alastrou. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.10 - A participacao do Estado: nos conselhos e na aplicacao da Lei 

8.742/93 - Resta indagar o que se esta entendendo pelo conteudo dessa politica de Assisten-

cia Social como dever. O que e esse dever, concretamente? Com quern o Estado deve ter tal 

dever? Com qual padrao devem o Estado e a sociedade cumprir esse dever? Pode-se afirmar, 

portanto, que nos tres anos de implantacao da Loas (94/95/96) o Brasil conta com uma nova 

institucionalidade na gestao da Assistencia Social. Hoje abriram-se os "muros" das organiza-

coes governamentais e principiou a publicizacao desta politica social. 

Tal processo com certeza arregimentou multiplas forcas, gerando as pre-condicoes pa-

ra uma nova institucionalizacao desse campo de politica social. Ocorreu um reordenamento 

institutional na direcao da descentralizacao e democratizacao da gestao de Assistencia Social 

no Brasil, ainda que este processo esteja incompleto. Mas ocorreu tambem, a institucionaliza-

cao da dupla gerencia pelo Governo Federal criando a ruptura com o principio da unidade de 

comando estabelecido na Loas. 

No estudo desenvolvido pelos pesquisadores do Nucleo de Estudos de Seguridade e 

Assistencia Social da PUC-SP, examinando a implantacao da Loas nos Estados do Rio de 

Janeiro, Santa Catarina e parte do Parana constatou-se a importancia da criacao de uma area 

especifica de apoio, assessoria e investigacao nas universidades para o avanco dessa politica. 

Os trabalhos de implantacao da Loas (que na maioria se pautaram na experiencia do movi-

mento do Rio Grande do Sul), foram iniciados nos estados pela constituicao de uma comissao 

interinstitucional composta pelos orgaos governamentais e pelos Conselhos Regionais de 

Servico Social, alem das Universidades. A geracao de Foruns de ambito estadual e municipal 

foi outra forca para ampliacao da arregimentacao de forces para o debate do novo modelo 

politico. 
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Era parte desse processo a nucleacao de profissionais, dirigentes de organizacoes soci-

ais publicas e privadas e liderancas de movimentos sociais. A presenca dos demandatarios 

desta politica social tern se realizado por segmentos: terceira idade, portador de deficiencia, 

populacao de rua, movimentos por creches etc. 

Quando por ocasiao da constituicao dos fundos levou a discussao do orcamento para a 

assistencia social e das fontes provedoras de recursos. Ocorreu, portanto, um avanco nesta 

direcao, incluindo-se a estadualizacao do Fundo Nacional de Assistencia Social. Agora sao os 

estados os executores dos anteriores servicos da LBA. 

Um pioneiro estudo realizado pela equipe de pesquisadores da UEL (Universidade Es-

tadual de Londrina), mostra uma variacao, nos municipios, do gasto anual por habitante na 

Assistencia Social de R$ 5,79 a R$ 189,36 (1987). Ocorre uma discrepancia de 33 vezes den-

tre os gastos dos municipios da regiao do Medio Paranapanema (Carvalho Lopes, Rizotto, 

Alves e Lima) com a Assistencia Social. Isto reforca a necessidade de se conseguir fixar pa-

droes de referenda de gastos para a Assistencia Social por qualidade de servicos esperados. 

0 estudo citado mostra ainda que 64% dos servicos de Assistencia Social pertencem a 

organizacoes privadas sem fins lucrativos e 36% delas sao governamentais. E possivel que 

este percentual analisado nos 42 municipios paranaenses se reproduza, com certa homogenei-

dade, no Brasil Sul e Sudeste. No Norte e Nordeste, o quadro pode sofrer ligeiras variacoes 

mas que nao comprometem o quadro geral. 

E ainda uma constataclo do estudo e a de que 42% dos servicos destinam-se a crianca 

e ao adolescente, 17% aos portadores de deficiencia, 16%> a populacao de rua, 14% a familias 

e 11% aos idosos. 

Atraves da Fundap, a Secretaria de Assistencia Social - SAS, constituiu um "pool" de 

assessorias para apoio aos municipios e construcao dos pianos municipals; bem como para 

delinear a politica para os portadores de deficiencia. Tern ainda implementado o debate sobre 

a responsabilidade da Loas em realizar a provisao de minimos sociais. Pode-se afirmar, por-

tanto, que constituir a Assistencia Social como politica social tern exigido uma serie de defi-

nicoes e conceitos que delineiem com clareza o campo de alcance dessa politica social. Nao 

ha unidade ainda, na determinacao do conteiido da Assistencia Social como politica social. 
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Considera-se que corrigir esta ausencia e essencial para o avanco dessa politica publica, como 

se tern estabelecido nos estudos e pesquisas sobre o assunto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O modelo federal em vigor 

As informacoes e dados sobre a implantacao da Assistencia Social no Brasil, pos-

Constituicao, permitem afirmar que hoje ocorre um processo combinado entre a introducao 

da gestao cidada da Assistencia Social, operada por sua democratizacao e descentralizacao, 

com a reproducao das praticas tradicionais herdadas do anterior modelo de gestao de praticas. 

Conseqiiente a isto, nao ha clareza do que se quer com essa politica social. 

Este quadro e agravado pelo fato de que grande parte dos agentes dessa politica sao 

particulares, tendo como marca a producao fragmentada de acSes, o que reproduz as referen-

cias da politica tradicional de Assistencia Social. Faltam incentivos para uma acao em rede. 

Na perspectiva e do ponto de vista dos agentes governamentais, nao se dispoe, ainda, 

de estudos sobre os pianos estaduais e municipals de Assistencia Social. Foi iniciado esforco 

nesse sentido pelo Nucleo de Seguridade e Assistencia Social da PUC-SP, que se acha em 

processo de coleta de pianos para processar analise. E preciso mapear a direcao e o impulso 

que estados e municipios vem processando para implantar a politica de Assistencia Social. 

A estrutura e o modelo de assistencia social implementado pelo Governo Federal sao 

marcados por algumas tendencias que indicam uma resistencia reiterada em constituir a Assis-

tencia Social como politica de seguridade social. Sao indicativos desta afirmacao a ocorrencia 

de: gestao divergente; fragilidade do carater publico da assistencia social; focalizacao de be-

neficios; retardo em estabelecer minimos de cidadania; diluicao da politica de Assistencia 

Social como dever do Estado. 

5.10.1-Gestao divergente - paralelismo entre a Loas e o Comunidade Solidaria. 

Nao obstante a Loas tenha como um dos seus principios o comando unico, vem ocor-

rendo uma desobediencia a esse principio legal na Uniao. A esfera federal implantou ao mes-

mo tempo a Secretaria Nacional de Assistencia Social e o Programa Comunidade Solidaria 

com atuacao concorrencial. 
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E interessante perceber que o Comunidade Solidaria se propoe a negar a Assistencia 

Social e nao se coloca no ambito dessa politica, embora atue em seus programas. Ha aqui um 

dialogo com o velho modelo tradicional e nao com o disposto Constitucional. Assim, em no-

me de uma "nova politica cidada", a Secretaria Nacional de Assistencia Social e o Programa 

da Casa Civil agem em paralelo. 

A ambiguidade desta dupla gestao, com concentracao de poder no Comunidade Soli-

daria (pela sua hegemonia politica, por ser gerido pela primeira-dama e por articular recursos 

fmanceiros de varios ministerios), subordina o papel da SAS como articuladora da "nova poli-

tica de Assistencia Social". Nao ha comando unico no Governo Federal, como tambem, re-

produz na gestao da Assistencia Social a associacao tradicional com o "primeiro-damismo", 

mesmo que a qualidade pessoal da intelectual Ruth Cardoso de outra direcao a sua acao, que 

nao a tradicional acao maternal das primeiras-damas. 

Tal modalidade e forma partida de gestao quebra a consolidacao da Assistencia Social 

como dever do Estado, do ponto de vista da responsabilidade publica. Esta fragilidade, per-

versamente, vem ao encontro da regulacao neoliberal que propugna a reducao de responsabi-

lidades governamentais. O solidarismo antecipou a discussao do dever do Estado. 

O Programa Comunidade Solidaria nao so alimenta as relacoes com o "primeiro-

damismo", como adota uma descentralizacao paralela a Loas, pois faz gestoes diretamente 

com os municipios fragilizando a gestao regional de Assistencia Social atraves das Secretarias 

de Estado. Mais ainda, ele vem adotando como de sua alcada o Programa Bolsa Escola da 

Secretaria Nacional de Assistencia Social. Nesse processo descaracteriza esta atividade como 

parte da politica nacional de Assistencia Social, e a recoloca como compromisso pessoal do 

presidente da Repiiblica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.10.2 - Fragilidade do carater publico 

E de se observar que as iniciativas governamentais no campo da Assistencia Social fo-

ram historicamente de duas ordens: subvencionar organizacoes da sociedade civil e fiscalizar 

a acao dessas organizacoes para que nao lesassem a fe publica. Assim, a sociedade sempre 

precedeu a gestao estatal direta no campo da Assistencia Social. 

65 



Na ambiencia deste cenario, constituir o dever do Estado nao significa dizer que o 

proprio Estado deve passar a produzir diretamente os servicos, mas que reposicione a direcao 

politica de sua acao e dos seus recursos no campo da Assistencia Social. 

E necessariamente urgente uma politica de parceria pautada por uma clara politica pu-

blica asseguradora de direitos entre Estado e organizacoes sem fins lucrativos. E preciso uma 

politica de parceria, responsabilidade, transparencia e direitos. 

E ainda necessario separar o entendimento de que a Assistencia Social abrange todas 

as organizacoes sem fins lucrativos e, portanto, identifica-se com a filantropia. Ha que se de-

finir o que e uma organizacao de Assistencia Social. 

A Lei 8.742/93 e seu decreto regulamentador, alem de copiosa legislacao proprias das 

Organizacoes sociais e entidades regulada pelo Novo Codigo Civil de 2002, podem dar um 

bom substrato para a definicao dessas entidades. O codigo Tributario Nacional, no seu art. 14 

da a configuracao que sobressai a todas as demais, por se trata de lei complementar, a que 

remete o art. 146 da Constituicao Federal. 

Entao e que, a partir desta compreensao e necessario estabelecer unidade de nomencla-

ture, banco de dados, cadastros unificados. Nao se sabe quantas organizacoes de Assistencia 

Social funcionam no Pais. 

Pesquisa que o Nucleo de Seguridade e Assistencia Social vem coordenando em Sao 

Paulo com um Coletivo de Organizacoes Pro-Rede Socio-Assistencial da Cidade ja identifica 

iniimeros problemas. A exemplo, o CNAS so agora vem incorporando enderecos das organi-

zacoes que registra. Este fato criou uma dificuldade em compatibilizar cadastros estaduais e 

municipals com o nacional. 

A legislacao reguladora dessa parceria e arcaica. A utilidade publica vem de 1935; os 

criterios de acesso a subvencoes e isencoes sao altamente burocratizados, elitizados e desco-

nectados com uma politica publica de assistencia social. Para essa relacao nao ha conexao 

entre as tres esferas de Governo. Elas sao concorrenciais a ponto de se ter a utilidade publica 

federal, estadual e municipal. 
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E urgente um novo tratamento que ultrapasse a gestao cartorial do antigo CNSS com 

as organizacoes de Assistencia Social, o que supoe mudancas de normas e procedimentos, e 

dedicacao exclusiva do CNAS a Assistencia Social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.10.3 - Focalizacao dos beneficios 

Em primeiro lugar se observar que o acesso aos beneficios da Loas foi tardiamente 

implantado, adotando alta seletividade e reduzindo direitos constitutionals a politicas focalis-

tas. 

Os beneficios continuados, embora constitucionalmente estabelecidos em 1988 e regu-

lamentados em dezembro de 1993 pela Loas, so entraram em operacao em Janeiro de 1996. 

Ha aqui algumas restricoes ao acesso a esse beneficio. A primeira decorre da propria lei, que 

vincula o beneficio a renda familiar per capita dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V*  do salario minimo. 

Isto permite incluir somente aqueles que recebem ate RS 59,99 reais per capita men-

sais. Todavia, a regulamentacao do acesso ao beneficio piorou este quadro. E considerado 

pelo INSS como renda o proprio beneficio. Assim, uma familia com duas criancas portadoras 

de deficiencia , ao receber o beneficio para um filho inviabiliza a inclusao do segundo. 

Portanto, familias com maior agravamento, por ter dois deficientes, sao duplamente 

penalizadas. 

O acesso aos beneficios tern multiplas restricoes. A Medida Provisoria N° 1.473-34 de 

8/8/1997 e exemplar nesta direcao. A MP 1473-34/97 interpreta o conceito da unidade famili-

ar de modo a reduzir o acesso ao beneficio. A Loas em seu § 1° do artigo 20 considera como 

familia: "a unidade mono-nuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja economia e mantida pela 

contribuicao de seus integrantes". A MP em questao retoma o conceito do Artigo 16 da Lei 

8.213/91 (pre-Loas, portanto) que trata dos dependentes do segurado: conjuge, pais, irmaos, 

filhos equiparados etc. E tal MP foi transformada em Lei, a de n° 9.720, de 30 de novembro 

de 1998, realizando uma subversao nos conceitos de familia para a Assistencia Social. 

Ora, o beneficio continuado se refere a familia como aquela a quern o requerente ime-

diatamente tern seu sustento vinculado. O artigo 16 fala dos dependentes do segurado, o que e 

uma questao de delegacao do beneficio. Como alcar ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita de RS 59,99 para ser inclu-

ido no beneficio continuado, caso se some a renda de irmaos, pais etc? A nocao do lar / teto 

foi removida, isto e, o beneficiario tern que ser "sem-teto". Ate agosto de 1997, de acordo 

com o SINAP/DATAPREV, foram requeridos no Brasil 704.559 beneficios, e concedidos 
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601.151, isto e, 85% das solicitacoes e que foram atendidas. Destes beneficios, 89% foram 

requeridos por portadores de deficiencias. 

Considerando que o censo de 1996 apontou que o Pais tern 8,4 milhoes de brasileiros 

com mais de 65 anos, os 75.404 atendidos pelo beneficio por idade nao chegam a sequerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1% 

da populacao dessa faixa. 

Beneficio de Prestacao Continuada - Amparo Assistencial/LOAS - Brasil 

Dados parciais, referentes aos dezenove meses de implantacao do beneficio (2/1/96-

30/7/97) 

Beneficio Especie Requeridos % | Concedidos % |RepresadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA : o 

Pessoa Portadora de Deficiencia 599.963 89 509.637 91 155.155 9 

Idoso (88) 72.746 11 70.881 9514.046 5 

Total 672.709 100 580.518 159.201 
j 

Fonte: SINAP/DATAPREV 

LOAS/9707 

6/7/97 

Pode-se perceber que os beneficios aos portadores de deficiencia tern represamen:o 

maior, possivelmente pela dependencia da pericia avaliativa da limitacao para aprovacao de 

inclusao. 

E interessante perceber a concentracao de demanda dos beneficiados na Bahia e em 

Minas Gerais. 

Por outro lado, considerado o coeficiente de demanda para cada 100 habitantes vai se 

perceber que Acre e o Rio Grande do Norte foram os mais beneficiados. No Acre, quase 2 ce 

cada 100 habitantes recebem o auxilio. Em Sao Paulo, de cada 100 somente 0.17 e que alcan-

cam o beneficio. 
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Alias, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Roraima sao os estados mais ex-

cludentes no acesso. 

Comparando este total com a especificidade do beneficio, nota-se que o Acre privile-

giou sensivelmente o portador de deficiencia. Seu coeficiente de distribuicao para o idoso e 

um dos mais baixos dos estados. 

Fonte: SINAP/DATAPREV - DADOS DE JULHO DE 1997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.10.4 - Retardo em estabelecer os minimos sociais 

A Loas define a Assistencia Social como provedora de minimos sociais, o que e ine-

rente a uma legislacao de Seguridade Social. Isso leva a uma consideracao desta questao a 

pedra de toque na mutacao de Assistencia Social de praticas fragmentadas para uma politica 

social. 

A ideia de minimos sociais traz por exigencia a defmicao de padroes, isto e, a defini-

cao do que se aceita por minimos e do padrao com que esses minimos devem ser assegura-

dos. 

A Constituicao, ao apresentar um conjunto de direitos sociais, reforcou a ideia da Se-

guridade Social ultrapassando a pobreza. Pode-se dizer que pobreza nao combina com seguri-

dade, de fato e sua antitese. Estamos em um Pais de grandes discrepancias nas condicoes de 

vida. 

Desse ponto de vista, um olhar reducionista dos minimos e altamente perverso ou seri-

amente cumplice da condicao da elite bem aquinhoada. 

A Secretaria Nacional de Assistencia Social desencadeou, em fevereiro de 1997, a dis-

cussao de minimos sociais. Todavia o debate ainda nao foi socializado de modo a definir 

quais os padroes de inclusao que devem ser adotados na Assistencia Social, e quais suas res-

ponsabilidades em Supri-los. e 
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Apresentou-se nesse Seminario um conjunto de propostas estrategicas para caminhar a 

fixacao de minimos sociais na condicao de uma revolucao da consciencia de cidadania no 

Brasil, dos quais se destacam: 

a. optar por minimos sociais nao significa abrir mao da cidadania e consolidar a 

pobreza e a exclusao social como condicdes de vida para uma parcela da soci-

edade; 

b. os minimos sociais devem ser identificados como padroes basicos de inclusao 

e cidadania; 

c. a protecao social ate hoje construida a partir da condicao de trabalho formal 

precisa ser universalizada e garantida primordialmente a criancas e adolescen-

tes; 

d. e preciso estabelecer estrategicamente campos prioritarios para assegurar mi-

nimos sociais estendendo-os no processo de avanco da consciencia de civilida-

de. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em suma: A diluicao da Assistencia Social como dever do Estado. 

Nao ha interesse do Governo Federal em consolidar uma politica de Assistencia Social 

com conteudo proprio, deveres e responsabilidades especificas de carater publico. A partir da 

adocao dos principios neoliberais, a Assistencia Social deve permanecer fracionada no interi-

or de diversas politicas sociais. Ela permanece entendida como forma seletiva que constroi 

uma moral tecnica para justificar o acesso a bens e servicos sem pagamento ou fora do mer-

cado. Volto portanto a questao inicial deste texto: e preciso estabelecer um modelo politico 

cidadao da Assistencia Social. 

Nao tern ocorrido na sociedade brasileira, primordialmente pelo Governo Federal, in-

teresse em consolidar a Assistencia Social no patamar da Seguridade Social ou de constituir 

uma politica de Previdencia Social. 

A direcao politica da politica de Assistencia Social implementada pelo Governo Fede-

ral nao obedece a Loas, bem como a interpreta de modo a se manter como uma acao compen-

satoria, circunstancial sem comando unificado. Esforcos da SAS permanecem isolados e nao 

sao consolidados como politicas universais. 
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Nao esta sendo atribuido a Assistencia Social o padrao de politica de seguridade e pro-

tecao social. Ela ainda esta restrita a praticas circunstanciais e focalizadas, embora ja tenha 

alcancado um novo padrao de gestao que deve manter meu continuo avanco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSIDERACOES FINAIS 

A Assistencia Social e o idoso, um desafio, uma reflexao 

A parte final do presente trabalho esposa as posicoes de varios autores. mas de modo 

especial da Profa. Dra. Maria Jose Barroso - assistente social, membro do CNAS, represen-

tando a Associacao Nacional de Gerontologia - ANG. 

Uma das maiores conquistas deste final de seculo foi, sem duvida, a concep?ao, a luta 

e a conquista da Lei Organica da Assistencia Social - Loas, responsabilidade e dever do Esta-

do, consolidando como direito do cidadao. 

Inspirado sob uma logica nao contributiva com objetivos explicitos de inclusao, de-

forma universalizante, veio a Assistencia Social assegurar o Beneficio de Prestacao Continua-

da (BPC) para idosos e portadores de deficiencia, servicos objetivando a melhoria de vida da 

populacao excluida; programas com acoes integradas e complementares; projetos, incluindo 

os de enfrentamento a pobreza, visando obviamente uma acao transformadora e o alcance de 

melhores parametros sociais. 

As demandas sociais explicitam as necessidades e os anseios da populacao sem acesso 

aos servicos publicos. A razao de ser das politicas publicas e justamente o reconhecimento 

destas necessidades e, do direito implicito de cidadania, que atribui ao Estado o dever de as-

segurar condicdes minimas de melhor qualidade de vida. 

A Loas veio regulamentar os artigos 203 e 204 da Constituicao Federal, objetivando 

atender necessidades basicas de excluidos ou em situacao de risco social. Com esta concepcao 

de reconhecimento dos direitos implicitos a cidadania, acreditava-se na efetividade imediata 

da Lei, corrigindo injusticas, viabilizando formas de sobrevivencia digna e vulnerabilidades 

temporarias, como nascimento e morte, com beneficios eventuais. 
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Para os "cidadaos de papel", cuja cidadania se estabeleceu apenas onde a Lei foi im-

pressa, a miseria, a fome e a doenca nao significaram o direito de ser atendido, socorrido e 

protegido. Entre estes, os idosos com dificuldades em atender aos criterios burocraticos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cenario atual 

O cenario brasileiro, permeado em crises multiplas e sucessivas de diversas nature-

zas,alem de preocupante, ocasiona inseguranca pela impotencia social, diante dos desafios 

existentes, agravados pelo aviltamento a dignidade humana. 

Os indicadores sociais de desenvolvimento humano, divulgados pela ONU, permane-

cem os mesmos ha mais de uma decada, abaixo dos paises de menores possibilidades que o 

Brasil. 

Como pais dos contrastes, das maiores desigualdades do mundo, chega ao novo mile-

nio com um indice assustador: 1/3 de populacao excluida e outro 1/3 de apenas sobreviventes. 

Os dados revelam o empobrecimento da grande maioria, a fragilizacao da familia pelo 

desemprego, falta de habitacao, escolas, servicos de saude, dificuldades de acesso aos benefi-

cios de acao continuada e a demora na implantacao dos beneficios eventuais, programas de 

enfrentamento a pobreza. 

No contexto mundial, situa-se o Brasil de forma conflitante: figura entre as dez maio-

res potencias economicas mundiais e ocupa o 63° lugar em desenvolvimento humano, entre 

174 paises. 

A desigualdade economica, sociopolitica e cultural das regioes e marcante. confirman-

do a existencia de dois Brasis, um rico e um pobre. Algumas regioes privilegiadas pela eco-

nomia, cultura, educacao e saneamento basico. Outras, premidas pelas altas taxas de mortali-

dade infantil, desemprego, analfabetismo, falta de habitacao e baixos indices sanitarios soften: 

a vulnerabilidade da Regiao Nordeste ou a complexidade da Regiao Norte. 

Ambas exigem altos investimentos e detenriinacao politica para reversao dos baixos 

niveis de qualidade de vida. Os idosos, segmento ja expressivo e em crescimento - alias no 

processo mais rapido do mundo, ultrapassando indices previstos -, representam 8.3% da popu-

lacao total, o que significa 12.719.198 pessoas com mais de 60 anos. Apesar das recomenda-
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coes da ONU (1976) no sentido de que todo pais, ao alcancar 7% de idosos em sua populacao, 

deveria ter se antecipado em politicas publicas, medidas sociais efetivas e concretas para ofe-

recer padroes minimos de sobrevivencia digna; a populacao idosa permanece excluida, apesar 

da Constituicao Federal, da Loas e da Politica Nacional do Idoso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Legislacao 

A Constituicao Federal instituiu a Seguridade Social estribada no tripe da Previden-

cia, da Saiide e da Assistencia Social, bem como os artigos 203, 204, 229 e 230. 

A Lei Organica da Assistencia Social conferiu como dever do Estado "um conjunto in-

tegrado de acoes de iniciativa publica e da sociedade civil para garantir o atendimento as ne-

cessidades basicas". 

A Loas, no intuito de incluir maior numero de excluidos, tern interface com outras po-

liticas publicas. Sob a logica nao contratual e nao contributiva, tern principios, postulados e 

objetivos universalizantes. 

A Lei 8.842/93 criou a Politica Nacional do Idoso, uma das mais avan?adas do mundo 

moderno, com amplitude de atendimento pela integracao dos Ministerios executores das Poli-

ticas Piiblicas Setoriais. 

A Associacao Nacional de Gerontologia - ANG, sentiu-se parte desta conquista por ter 

oferecido o documento "Recomendacdes de Politicas para a 3° Idade, nos Anos 90" e um tra-

balho continuo. 

A Politica Nacional do Idoso acompanhou a reformulacao conceitual do dever do Es-

tado e direito do cidadao. Assegurou outros tipos de atendimento, atraves da integracao dos 

Ministerios executores das politicas setoriais e a participacao da sociedade civil. 

Preconizou a autonomia, a integracao e a participacao, com comando unico e acoes 

descentralizadas; e instituiu parcerias com as ONGs. 

Apesar de implantada e do esforco do Ministerio da Previdencia e Assistencia Soci-

al/Secretaria Nacional de Assistencia Social (MPAS/SAS), nao teve o desenvolvimento espe-

rado. 
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Ha 21 anos esta lei tern sido esperada; muitos idosos ja morreram sem participacao em 

programas e projetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Loas e o Idoso 

O Artigo 20 da Loas estabeleceu o Beneficio de Prestacao Continuada com o valor de 

um salario minimo para idosos a partir de 70 anos e mais... Considerou a velhice brasileira 

homogenea a partir deste dado cronologico, como uma condicao irreversivel e de incapacida-

de para o trabalho. Ingenuidade? Desconhecimento? O BPC veio como uma nova forma de 

exclusao? 

A Organizacao Mundial de Saiide identifica, para os paises em desenvolvimento como 

o Brasil, a idade cronologica de envelhecimento a partir de 60 anos. A Politica Nacional do 

Idoso confirmou este patamar. O IBGE, no Intercenso de 97, apresenta uma expectativa glo-

bal de 67,4 anos para o Pais. A Regiao Nordeste, pelos calculos aproximativos dos nove Esta-

dos componentes, alcancou 64,2 anos. 

Seria ficcao o corte de 70 anos para o acesso ao BPC? Como patamar inicial para fazer 

jus ao BPC, num pais de dimensoes continentals e com profundos contrastes e desigualdades, 

teria sido uma nova forma de exclusao? Deixou de assumir "a velhice precoce, a velhice hi-

podotada e a pseudo velhice do Nordeste"? 

A velhice e diferenciada. Cada pessoa tern seu ritmo proprio, uma velocidade pessoal. 

O padrao identificador e resultante de variaveis individuals, de um passado significativo pelo 

estilo de vida, ambiencia familiar, situacao economico-socio-cultural, padrao de saude, entre 

outros indices. 

Desta forma, a velhice brasileira e muito diferenciada, dependendo da Regiao e de ni-

veis socioeconomico-culturais. A Regiao Sul, com padrao de vida diversificado, que se apro-

xima dos paises de primeiro mundo, com influencia da cultura europeia e economia significa-

tiva, tern uma sobrevida maior, identica a da Italia, Grecia e Espanha, resultando em um tipo 

de velhice melhor. 

Evidentemente, com algumas excecoes para pequenos distritos. A Regiao Nordeste 

produz os mais diversos tipos de velhice, na explicitacao do sociologo Dirceu 

Magallhaes: hipodotado, velhice precoce e pseudo-velhice. A questao economica, o ecossis-
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tema (secas e enchentes), os padroes culturais, elevados indices de analfabetismo, de doencas 

endemicas e economia de sobrevivencia, nos conduzem a identificacao com paises afro. 

E perceptivel, nestes dois liltimos anos, mudancas em alguns Estados do Nordeste 

com incentivos as empresas asiaticas; porem, nao se apaga, nao se transforma como num pas-

se de magica, uma realidade secular, e uma velhice mal produzida, pelas agruras da propria 

regiao. 

O significativo niimero de octogenarios (1 milhao - IBGE/91) nao e regra, e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA excecao, 

assim como o niimero crescente de centenarios. Estas expressoes de maior longevidade sao 

resultantes de uma juncao favoravel de fatores geneticos, estilo de vida, autocuidados com a 

saude, comportamento, ambiencia familiar; diz-se "life span". A extincao da Renda Mensal 

Vitalicia (RMV) excluiu da protecao social as pessoas portadoras de patologias invalidantes 

antes dos 70 anos. 

Como perderam a qualidade de segurados e nao foram contemplados pela Loas, ficam 

a merce da mendicancia, acrescendo os ja excluidos. 

Para a comprovacao da renda e da idade, na falta de documentos, e para nao criar for-

mas de constrangimento, como preceitua a Lei, o idoso deveria ser o proprio declarante, por 

uma questao de valorizacao de estimulo a cidadania e a etica. Em casos de falsas declaracoes, 

Lei seria aplicada. 

Identificando um caos social para os excluidos, veio a Loas gerar efeitos ou confirma-

los como teimosos sobreviventes? E preciso colocar a questao do envelhecimento populacio-

nal como uma questao de desenvolvimento, uma questao politica e de etica. 

As Politicas Publicas nao podem se perpetuar como favor, quando for conveniente ao 

Estado, para fins eleitorais, a fim de mudar o perfil desgastado pelas omissoes e indiferentis-

mo. 

A Politica Social para idosos ha 21 anos se arrasta com constantes inovacoes, promes-

sas e juras de efetividade. Os retrocessos sao maiores que os avancos, acrescendo as desespe-

rancas, a descredibilidade, as desigualdades e a imensidao de excluidos. A lentidao ou indife-

rentismo do Estado, diante da questao do idoso suscita mais uma contradicao entre o direito e 

o dever. SeriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utopia pensar em direito do idoso, em cidadania, dever do Estado? 
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Qual o compromisso do Estado perante as leis existentes? Os bancos falidos merecem 

as atencoes imediatas do Estado, ultrapassando somas fabulosas de mais de RS 15 bilhoes. 

Os idosos excluidos de qualquer acesso aos servicos piiblicos e ao BPC; os idosos a-

bandonados em depositos humanos existentes no Brasil; e os que vivem em asilos convenia-

dos, recebem umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita inexpressivo, em torno de RS 2,00/dia (o macaco Tiao do Zoolo-

gico do Rio de Janeiro era mais feliz, pois dispunha de RS 13,00/dia para sua sobrevivencia). 

Ao alvorecer do novo milenio, a questao do envelhecimento e postergada, secundari-

zada. Alias, nao so para o idoso, mas para todos os segmentos excluidos. Ate quando pode-

mos esperar? Ate quando os idosos construtores deste Pais permanecerao sem reconhecimento 

de sua condicao de cidadania e serao meros sobreviventes indesejaveis? O Conselho Nacional 

de Assistencia Social-CNAS e as Entidades Sociais, em diversas oportunidades, tern proposto 

como medida emergencial, a fim de corrigir injustices, a altera9ao do artigo 20 da Loas. A 

proposta e ampliar o acesso ao BPC antecipando a idade para "65 anos (sessenta e cinco) anos 

aos que comprovem nao possuir meios para prover a propria manutencao e nem te-la provida 

por sua familia"; aumentando o limite da renda per capita para um salario minimo (atualmente 

emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VA do salario minimo); e impedindo que o auxilio seja computado na composi9ao da renda 

familiar no caso de solicita9ao do Beneficio por mais de um membro da mesma familia. 

As Leis existentes ja bastam. Leis modernas com conteudos eticos e postulados huma-

nisticos. 

Falta apenas a decisao politica de respeita-las, cumpri-las no firme proposito de mudar 

a face do Pais, com mais justi9a, humanismo e menos desigualdade e miseria. Ou o Brasil 

toma um novo caminho, nos assumimos a incompetencia politica como responsabilidade de 

todos, ou num mesmo barco assistiremos ao filme que produzimos, como o nosso fracasso 

sociopolitico de ideais democraticos, falidos de sentimentos e propostas de justice social. 
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