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RESUMO 

Este trabalho monografico objetiva um estudo da Assistencia Social como ramo 
da Seguridade Social, onde sera abordado em especial o Beneficio 
Assistencial de Prestacao Continuada (BPC), sendo este um beneficio de 
amparo aos mais necessitados economicamente, de modo que teremos como 
objeto inicial a analise dos beneficiarios - idosos e pessoas portadoras de 
deficiencia - e dos criterios a serem observados pelos mesmos para 
comprovarem seu direito ao beneficio. O foco principal do presente estudo 
encontrara guarida em algumas das polemicas atuais que envolvem o beneficio 
assistencial em questao, quais sejam, a possibilidade de concessao do BPC ao 
estrangeiro nao-naturalizado e, a analise do requisito economico renda per 
capita familiar e seu valor excessivamente reduzido em % do salario minimo. A 
tecnica de pesquisa utilizada foi a interpretagao analitica da legislacao 
constitucional e infraconstitucional, bem como do posicionamento doutrinario, e 
tambem a analise juridica de alguns recentes julgados referentes a estas 
polemicas em alguns juizos e tribunais, utilizando-se como metodo de 
abordagem o dedutivo. Atraves deste estudo sera possivel visualizar: a 
atuacao da Assistencia Social em seu papel de politica publica; o tratamento 
dado ao estrangeiro no Brasil como pessoa humana detentora de direitos, 
dentre eles o de auferir ou nao o beneficio assistencial (BPC); e o 
posicionamento jurisprudencial e doutrinario relativo a renda per capita 
estabelecida pela LOAS, analisando-se ainda o Ativismo Judicial frente ao 
tema. A partir desta analise poderemos entender como os fundamentos e 
principios constitucionais que envolvem estas questoes, dentre eles o da 
dignidade da pessoa humana, poderao servir de base para apontar uma 
atuacao corretora por parte dos poderes Legislativo e Judiciario. 

Palavras-chave: Assistencia Social; Beneficio Assistencial; Estrangeiro; Renda 
Per Capita; Atuacao Judicial. 



RESUME 

Cette monographie vise a une etude des services sociaux en tant que branche 
de la securite sociale, qui sera aborde en particulier le continu de prestations en 
especes (BPC), qui est un benefice de I'aide aux plus demunis 
economiquement, de sorte que nous nous opposons a I'analyse initiale 
beneficiaires - les personnes agees et personnes handicapees - et les criteres a 
observer par eux de prouver leur droit aux prestations. L'objectif principal de 
cette etude trouvent refuge dans certaines des controverses actuelles 
concernant les prestations d'aide sociale en question, a savoir, la possibility de 
la BPC a etranger non-naturalises, et de I'analyse economique de I'exigence de 
revenu par habitant et sa valeur trop reduit de % du salaire minimum. La 
technique de recherche a ete Interpretation analytique de droit constitutionnel 
et infra, ainsi que la position doctrinale, et aussi I'analyse juridique de certaines 
controverses recentes au sujet de ces proces dans certains cours et tribunaux, 
en utilisant comme une methode de I'approche deductive. Grace a cette etude, 
vous pouvez consulter: la performance des services sociaux dans son role de la 
politique publique et le traitement accorde aux etrangers au Bresil en tant que 
detenteurs des droits de I'homme, y compris I'obtention de I'avantage ou non de 
soins (BPC) et le positionnement de la jurisprudence et doctrinale par rapport 
au revenu par habitant etabli par LOAS, ['analyse meme de I'activisme judiciaire 
contre le theme. A partir de cette analyse, nous pouvons comprendre comment 
les principes constitutionnels et fondamentaux qui concernent ces questions, 
parmi eux la dignite de la personne humaine peut etre la base pour une societe 
de courtage point d'action par le legislatif et le judiciaire. 

Mots-cles: I'aide sociale; des prestations d'aide; a I'etranger; revenu par 
habitant, I'expertise judiciaire. 
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1 INTRODUQAO 

Um longo caminho foi percorrido ate que a Seguridade Social fosse 

institucionalizada no ordenamento juridico brasileiro. Foi justamente atraves da 

Constituigao Federal de 1988 que a Seguridade Social elevou-se a preceito 

fundamental, direito de todos e dever do Estado. 

A Seguridade Social e moldada a partir de um conjunto de direitos sociais 

dentre os quais faz parte a saude, a previdencia social e a assistencia social. 

Em sendo assim, como objeto deste estudo, a Assistencia Social foi garantida 

na Constituigao Federal pelo disposto no artigo 203, inciso V, sendo prestada a 

quern dela necessitar e assegurando-se para isto "um salario minimo de beneficio 

mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso que comprovem nao possuir 

meios de prover a propria manutencao ou de te-la provida por sua familia, conforme 

dispuser a lei". 

Coube justamente a Lei n° 8.742/93, a Lei Organica da Assistencia Social 

(LOAS), garantir e regulamentar o que ja se encontrava assegurado no dispositivo 

constitucional, entretanto, este instrumento legislativo mostrou-se ineficaz em alguns 

pontos. 

Na Segao I da Lei em comento que trata do Beneficio de Prestagao 

Continuada (BPC) - um dos principals instrumentos de auxilio financeiro de cunho 

assistencial do Pais - abrigaram-se inumeros temas controvertidos desafiadores 

para o legislador e o aplicador do direito. 

O objeto principal do presente estudo encontra guarida justamente nos temas 

controvertidos, polemicos por assim dizer, que rodeiam esta inovagao constitucional 

e infraconstitucional que e a Assistencia Social como ramo da Seguridade Social. 

Dentre varios temas polemicos, destacamos nesta pesquisa dois que ainda 

nao restam totalmente pacificos e que sao objeto de apreciagao dos juizos e 

tribunals do Pais, quais sejam, a possibilidade de concessao do beneficio 

assistencial a figura do estrangeiro e a analise do requisito renda per capita familiar 

imposto pelo § 3° do artigo 20 da Lei 8.742/93 (LOAS). 

Em ambos os temas serao abordados os aspectos contidos na Constituigao 

Federal e na legislagao infraconstitucional, na tentativa de buscar para elas a 

interpretagac mais adequada em defesa do que boa parte da doutrina entende. 



11 

A analise de alguns julgados acerca destes temas principals tambem tera sua 

relevancia de modo que, a partir dessa analise, poderemos tecer uma linha de 

raciocinio plausivel com a realidade e a necessidade que se faz do estudo 

aprofundado do que fora proposto nesta pesquisa. 

A pesquisa nao tern por objetivo esgotar os assuntos aqui tratados nem 

mesmo oferecer solucoes concretas capazes de por fim a celeuma que os envolve. 

Tern por foco suscitar o debate expondo a complexidade inerente ao estudo. 

A partir das teorias e leis que envolvem o tema, o metodo dedutivo foi o 

utilizado, sendo este o mais adequado para o alcance que se pretende. A 

interpretagao legislativa acerca de toda a politica de assistencia social, em especial 

no que envolve o beneficio de prestagao continuada assistencial, serao os 

elementos constantes capazes de demonstrar o que se busca no estudo. 

Para tanto, o primeiro capitulo deste trabalho monografico envolvera as 

consideracoes inicias quanto a seguridade social e em especial a assistencia social. 

Sobre esta, teceremos comentarios sobre alguns aspectos gerais como conceito, 

principios norteadores e objetivos e diretrizes, alem de abordar uma visao geral 

sobre os beneficios assistenciais que envolvem essa politica publica. 

Ja o capitulo seguinte sera responsavel por algumas minucias do proprio 

beneficio assistencial de prestagao continuada, tratando-se do seu conceito, criterios 

de concessao, beneficiarios, entre outros elementos regulamentados pela legislagao 

infraconstitucional, abrindo as portas para o entendimento do que e e de como se 

posiciona o beneficio assistencial como forma de insergao da populagao menos 

favorecida no restante da sociedade. 

O terceiro e ultimo capitulo desta monografia, abordara o objeto principal 

deste estudo. Trataremos das polemicas atuais e ainda nao pacificadas que 

envolvem nao so o beneficio assistencial, mas toda a politica publica que o envolve. 

Atraves da analise interpretativa do disposto quanto aos direitos sociais na 

Constituigao Federal e dos instrumentos legislatives que regulamentam a 

Assistencia Social, serao tratados os assuntos que envolvem a concessao do 

beneficio assistencial ao estrangeiro bem como do criterio renda per capita que ha 

muito e objeto de discussao doutrinaria. 
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2 O DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL E A ASSISTENCIA SOCIAL 

Este capitulo tern por objetivo discorrer sobre o genero Seguridade Social e, 

principalmente sobre a especie, Assistencia Social, no que se refere aos seus 

aspectos gerais e principiologicos, em virtude de ser esta uma vertente dentro do 

ramo do Direito da Seguridade Social cujos quais sao inerentes o Beneficio de 

Prestagao Continuada e a Lei Organica da Assistencia Social (LOAS), objetos deste 

estudo. 

2.1 A SEGURIDADE SOCIAL 

Assim, a ideia essencial da Seguridade Social e dar aos individuos e as suas 

familias tranquilidade no sentido de que, na ocorrencia de um infortunio (invalidez, 

morte etc.), a qualidade de vida nao seja significativamente diminuida, 

proporcionando meios para a manutengao das necessidades basicas dessas 

pessoas (MARTINS, 2008). 

Esta ideia, entao, refere-se a preocupagao com os infortunios da vida, sendo 

a Seguridade Social a atividade estatal de assegurar aos seus individuos e as suas 

familias, a protegao necessaria em momentos vitais no que se refere ao presente e 

principalmente ao futuro destes. 

Na ligao de Ibrahim (2008, p. 04) tem-se como conceito de seguridade social 

a seguinte expressao: 

"A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva 
formada pelo Estado e por particulares, com contribuigoes de todos, 
incluindo parte dos beneficiarios dos direitos, no sentido de 
estabelecer agoes positivas no sustento de pessoas carentes, 
trabalhadores em geral e seus dependentes, providenciando a 
manutengao de um padrao minimo de vida." 

Ainda quanto ao seu conceito, Martins (2008, p. 19) define o Direito da 

Seguridade Social como se segue: 
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"O Direito da Seguridade Social e o conjunto de principios, de regras 
e de instituicoes destinado a estabelecer um sistema de protecao 
social aos individuos contra contingencias que os impecam de prover 
as suas necessidades pessoais basicas e de suas familias, integrado 
por acoes de iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, visando 
assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia 
social." 

Neste diapasao, percebe-se que a Seguridade Social e genero, do qual se 

tern como especies: previdencia social, saude e assistencia social. Pontuando que a 

seguridade e um conjunto de agoes governamentais, bem mais amplo que a 

concessao de beneficios e aposentadorias, indo alem do simples assistencialismo, 

apresentando um quadro mais amplo e significativo no cenario das atividades 

publicas do Estado. 

Corroborando sua maior caracteristica, a de Constituigao Cidada, a 

Constituigao Federal de 1988 trata dos assuntos dos mais diversos, sejam aqueles 

considerados fundamentais, ou aqueles que normalmente nao possuem natureza 

constitucional, abordando topicos puramente socioideologicos como se faz em 

relagao a Seguridade Social que e meio de compromisso entre o Estado 

individualista e o Estado Social, em face da propria sociedade. 

A longa caminhada se deu em relagao ao positivismo constitucional da 

Seguridade Social no Brasil. Ao dispor na Carta Magna as diretrizes e os principios 

norteadores da seguridade social, ha um avango no tocante a leis mais consistentes 

sobre a materia. Assim, esta caminhada teve seu inicio na propria sociedade e com 

carater filantropico, exercida atraves da assistencia publica por meio de atividades 

religiosas, e depois, por meio de instituigoes publicas. 

A Seguridade Social atualmente esta disposta na Constituigao Federal, no 

Titulo VIII, dedicado a Ordem Social, especificamente no Capitulo II. O 

constitucionalista Kildare Gongalves Carvalho (2008, p. 1247) discorre sobre a 

ordem social da seguinte forma: 

"A ordem social tern como base o primado do trabalho, e, como 
objetivos, o bem-estar e a justiga sociais, diz o artigo 193. Privilegia o 
texto constitucional o trabalho nas suas relagoes com o capital, 
visando precipuamente a realizacao da justiga social. O capital 
constitui, pois, instrumento para a promogao do bem-estar dos 
individuos, e nao um fim em si mesmo." 
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Em sendo assim, o bem-estar de todos e a justiga social sao a base da ordem 

soc ia l d a q u a l f a z pa r te a S e g u r i d a d e Soc ia l c o m o f e r r a m e n t a n e c e s s a r i a p a r a a 

operagao destes primados. 

A previsao constitucional da Seguridade Social como um todo esta disposta 

nos artigos 194 ao 204, de modo que este elenco constitucional e composto de 

principios e preceitos programaticos que consubstanciam programas e diretrizes 

para atuagao futura dos orgaos estatais e cuja eficacia e dependente de legislagao 

ulterior de natureza integrativa, ou seja, tratam-se de normas de eficacia limitada, 

onde o constituinte deixou a cargo do legislador ordinario a regulamentagao do que 

dispoe o texto constitucional. 

Na ligao de Alexandre de Moraes (2004, p. 686): 

"A Seguridade Social foi constitucionalmente subdividida em normas 
sobre a saude, previdencia social e assistencia social, regendo-se 
pelos principios da universalidade da cobertura e do atendimento, da 
igualdade ou equivalencia dos beneficios, da unidade de organizagao 
pelo Poder Publico e pela solidariedade financeira, uma vez que e 
financiada por toda a sociedade." 

Enfim, a Seguridade Social trata-se de um conjunto harmonico de normas 

pelas quais estao dispostas a previdencia social, a saude e a assistencia social, 

sendo este tripe a base da Seguridade Social, e, em seu elenco constitucional 

dispoe-se dos principios e objetivos basilares inerentes a busca do bem-estar social 

e da justiga social. 

2.2 A ASSISTENCIA SOCIAL 

A assistencia Social - elemento do Direito da Seguridade Social - percorreu 

longo caminho ate o positivismo juridico que hoje se faz presente no elenco 

constitucional. A filantropia por parte da sociedade e das instituigoes religiosas, por 

muito tempo deu impulso a assistencia aos mais necessitados. 

Paulatinamente, estes atos filantropicos que por longa data isentaram de 

responsabilidade o Estado desvincularam-se da caridade, e, a partir dai, a ideia de 
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que cabia ao Estado o amparo aos mais necessitados adentrou na concepcao do 

positivismo moderno, com embasamento nos Direitos Humanos. 

A assistencia social no Brasil somente passou a ser regulamentada a partir da 

Constituigao da Republica de 1988, sendo instituida como uma das tres instituigoes 

fundamentais da Seguridade Social. Em etapas anteriores, nao havia legislagao 

especifica disciplinando a materia, logo, a assistencia social limitava-se ao sistema 

previdenciario. 

Em relagao a isto, Carlos Simoes (2009, p. 181) explana da seguinte forma: 

"Esse fato expressa a superagao do conceito de assistencialismo, da 
filantropia e da benemerencia social, para a profissionalizagao da 
atividade publica nao somente no atendimento das necessidades 
basicas da populagao, como e, sobretudo junto a populagao em 
situagao de risco e vulnerabilidade social, pela reconstituigao das 
relagoes familiares, habitagao e reabilitagao profissional e por 
programas e projetos de enfrentamento a pobreza." 

Como ja foi dito anteriormente, atualmente, a Assistencia Social, assim como 

a Saude e a Previdencia Social, e especie, sendo o genero a propria Seguridade 

Social. Estes institutos estao devidamente regulados na atual Constituigao Federal e 

a Assistencia Social, bem como o beneficio de prestagao continuada - objetos deste 

estudo - sao previstos no artigo 203, inciso V da referida Carta: 

"Art. 203. A assistencia social sera prestada a quern dela necessitar, 
independentemente de contribuigao a seguridade social, e tern por 
objetivos: 
(...) 
V - a garantia de um salario minimo de beneficio mensal a pessoa 
portadora de deficiencia e ao idoso que comprovem nao possuir 
meios de prover a propria manutengao ou de te-la provida por sua 
familia, conforme dispuser a lei." 

Assistencia Social e regida por sua propria lei, a LOAS, lei n° 8.742/1993, que 

foi instituida, entre outras coisas, para garantir o que dispoe o inciso V, do artigo 203 

da CF. Esta lei tern a obrigagao de garantir aqueles que necessitem o atendimento 

as necessidades basicas. 
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Em sendo assim, faz-se mister adentrar, a partir de agora, no estudo 

direcionado a este pilar da Seguridade Social que e a Assistencia Social, onde 

situam-se os objetos deste estudo. 

2.2.1 Conceito de Assistencia Social 

A conceituacao da Assistencia Social dentro da seara da Seguridade Social 

torna-se por demais relevante no que tange a compreensao do universo juridico e 

principiologico, em que se insere o Beneficio de Prestagao Continuada, uma vez que 

este e a principal ferramenta do assistencialismo brasileiro. 

A priori, destaca-se o conceito legal regulamentado em suas normas. Tanto a 

Lei n° 8.212/1991 em seu artigo 4° quanto o decreto 3.048/1999 em seu artigo 3°, 

que regulamentam a Seguridade Social, estabelecem que: 

"A Assistencia Social e a politica social que prove o atendimento das 
necessidades basicas, traduzidas em protegao a familia, a 
maternidade, a infancia, a adolescencia, a velhice, e a pessoa 
portadora de deficiencia, independentemente de contribuigao a 
Seguridade Social." 

Ja a LOAS, Lei n° 8.742/1993, dispoe logo em seu artigo 1° que: 

"A assistencia social, direito do cidadao e dever do Estado, e Politica 
de Seguridade Social nao contributiva, que prove os minimos sociais, 
realizada atraves de um conjunto integrado de agoes de iniciativa 
publica e da sociedade, para garantir o atendimento as necessidades 
basicas." 

Cabe, portanto, o destaque em ambas as definigoes, quanto a nao 

necessidade de contribuigao a Seguridade Social, bem como seu carater 

obrigacional frente ao Estado em prover os minimos sociais, sendo esta direito do 

cidadao, devendo ser prestada a quern dela necessitar. 

Nas palavras de Carlos Simoes (2009, p. 182), "ao contrario da saude, que 

tern natureza universal e da previdencia, restrita aos segurados, a assistencia 
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adquiriu dimensoes sociais definidas, em face da populagao em risco e 

vulnerabilidade social". 

A Constituigao Federal foi omissa quanto a uma conceituagao da Assistencia 

Social, entretanto a leitura do seu artigo 203 reflete as palavras de Odonel Urbano 

Gongalves (2005, p. 21) quando diz que "nada obstante nao traga para o mundo 

juridico o conceito de assistencia social, delineia sua natureza e especifica seus 

objetivos". 

Diante desta omissao constitucional e em virtude da rigidez legislativa, a 

doutrina buscou o conceito da Assistencia Social enfatizando-a como pilar 

sustentador que e da Seguridade Social. Dentre os diversos conceitos doutrinarios 

destacam-se alguns. 

Na ligao de Martinez (1992, p. 99), conceitua-se a Assistencia Social como: 

"Um conjunto de atividades particulars e estatais destinadas ao 
atendimento dos hipossuficientes, consistindo os bens oferecidos em 
pequenos beneficios em dinheiro, assistencia a saude fornecimento 
de alimentos e outras pequenas prestagoes. Nao so complementa os 
servigos da previdencia social, como a amplia, em razao da natureza 
da clientela e das necessidades providas." 

Por este entendimento, a Assistencia Social e algo alem da propria 

previdencia social, e um complemento, pois se trata de prestagoes em forma de 

beneficios ou servigos que atendem todos aqueles individuos que se encontram em 

estado de necessidade e que se encaixam nas exigencias legais 

independentemente de contribuirem ou nao para a previdencia social. Nao ha, pois, 

a necessidade de ser segurado de regime previdenciario, sendo que os proprios 

segurados sao passiveis de serem acobertados pela assistencia social atraves da 

prestagao de servigos por parte dos entes sociais responsaveis. 

Raciocinio semelhante quanto a esta maior abrangencia de individuos e que 

define perfeitamente o ideal da Assistencia Social pode-se encontrar na ligao de 

Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen (2005, p. 264): 

"A Assistencia Social, portanto, constitui-se em uma das vias do 
sistema de protegao social, destinada a abarcar os sujeitos nao 
cobertos pela protegao da Previdencia Social (cujo carater, como ja 
se acentuou, e eminentemente contributivo), justamente por sua 
ausencia de insergao no mercado formal de trabalho e de renda 
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minima, de modo a ofertar-lhes, condigoes de sobrevivencia em 
enfrentamento a miseria, num primeiro momento e, para alem disto, 
tambem propiciar condigoes minimas de sobrevivencia com 
dignidade." 

Tais condigoes minimas de sobrevivencia com dignidade sao na verdade 

deveres inerentes ao Estado, a partir do momento em que o individuo firma o 

"contrato social" por meio do qual cabe ao Estado a manutengao de todo o coletivo. 

Certo e que apesar desta obrigagao estatal, existem aqueles que nao tern realmente 

condigoes de subsistir, como e o caso dos menores abandonados, indigentes e 

doentes de toda a especie. 

Fato, ainda, e que a Assistencia Social mesmo pertencente ao elenco 

constitucional, nao impede a sua prestagao por outros que nao o Estado -

verdadeiro obrigado - sendo tambem prestada por instituigoes de beneficencia e por 

particulares. 

Para tanto, considera-se entidade beneficente de assistencia social, para os 

fins da concessao ou renovagao do Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistencia Social, concedido pelo Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, 

a Instituigao dotada de personalidade juridica de direito privado, sem fins lucrativos, 

que atue objetivando: a protegao a familia, a infancia, a maternidade, a adolescencia 

e a velhice; o amparo as criangas e adolescentes carentes; agoes de prevengao, 

habilitagao, reabilitagao e integragao a vida comunitaria de pessoas portadoras de 

deficiencia; promover, gratuitamente, assistencia educacional ou de saude; 

promover a integragao ao mercado de trabalho; o desenvolvimento da cultura; 

promover o atendimento e o assessoramento aos beneficiarios da Lei Organica da 

Assistencia Social e a defesa e garantia dos seus direitos. 

Com brilhantismo, Martins (2008, p. 482) resume com perfeigao o conceito de 

Assistencia Social: 

"A assistencia social e, portanto, um conjunto de principios, de regras 
e instituigoes destinado a estabelecer uma politica social aos 
hipossuficientes, por meio de atividades particulares e estatais, 
visando a concessao de pequenos beneficios e servigos, 
independentemente de contribuigao por parte do proprio 
interessado." 
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A par de tudo quanto fora explanado, o conceito de Assistencia Social situa-

se v/inculado a uma politica social voltada aqueles que necessitem, de forma 

permanente ou provisoria, sem a necessidade de uma contribuigao previa por parte 

do necessitado, por meio de atividades deveres do Estado, bem como atraves de 

agoes filantropicas por outrem que nao o Estado. 

Nesta seara, a assistencia social regulada pela LOAS visa garantir um 

rendimento minimo para seus hipossuficientes previamente elencados, idosos e 

deficientes, atraves principalmente do Beneficio de Prestagao Continuada - BPC -

sendo estes nao beneficiados pela previdencia social. Alem disso, a politica de 

assistencialismo brasileira preve e executa programas de distribuigao de renda como 

Bolsa Familia, Bolsa Escola entre outros, tentando propiciar o minimo existencial 

que vem a ser tudo aquilo que se julga ser o necessario para, em uma determinada 

realidade, viver-se com dignidade. 

2.2.2 Principios da Assistencia Social 

Existem varias acepgoes para a palavra principio, sendo relevante conhecer o 

seu significado perante o Direito. Na busca de uma definigao Miguel Reale (1977, p. 

299) explana que: 

"Principios sao verdades fundantes de um sistema de conhecimento, 
como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido, 
comprovadas, mas tambem por motivos de ordem pratica de carater 
operacional, isto e, como pressupostos exigidos pelas necessidades 
da pesquisa e da praxis." 

A importancia dos principios para o Direito foi perfeitamente identificada por 

Jorge Miranda (1990, p. 197-198) nos seguintes termos: 

"O Direito nao e mero somatorio de regras avulsas, produto de atos 
de vontade, ou mera concatenagao de formulas verbais articuladas 
entre si, o Direito e ordenamento ou conjunto significativo e nao 
conjuncao resultante de vigencia simultanea; e coerencia ou, talvez 
mais rigorosamente, consistencia; e unidade de sentido, e valor 
incorporado em regra. E esse ordenamento, esse conjunto, essa 
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unidade, esse valor, projeta-se ou traduz-se em principios, 
logicamente anteriores aos preceitos. Os principios nao se colocam, 
pois, alem ou acima do Direito (ou do prdprio Direito positivo); 
tambem eles - numa visao ampla, superadora de concepgoes 
positivas, literalistas e absolutizantes das fontes legais - fazem parte 
do complexo ordenamental. Nao se contrapoem as normas, 
contrapoem-se tao somente aos preceitos; as normas juridicas e que 
se dividem em normas-principios e normas-disposicoes." 

Devido a esta importancia atribuida aos principios, inerentes a qualquer 

ordenamento juridico, sendo os mesmos anteriores a todo preceito legal, e que se 

diz que eles serao uma base a assistencia social, cuja obediencia deve possuir a 

similitude de norma legal. 

A par disto, o artigo 4° da Lei n° 8.742/93 elenca cinco principios basicos que 

norteiam todo o sistema politico da assistencia social e que se somam em qualidade 

aos principios inerentes a propria Seguridade Social. A doutrina comenta e 

conceitua cada um destes principios o que ajuda em seu entendimento. 

2.2.2.1 Principio da supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as 

exigencias de rentabilidade economica 

Um dos principios que permeiam a seara da Assistencial Social e o da 

supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as exigencias de 

rentabilidade economica, fazendo prevalecer as necessidades do cidadao acima do 

fator lucro, na prestagao de servigos assistenciais. 

Neste sentido, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen (2005, p. 268) em 

sua obra, assim o conceituam: 

"Significa dizer que a Assistencia Social incumbe fornecer, pela via 
de suas prestagoes, a todos aqueles que se enquadrem na faixa de 
necessidade legalmente determinada, os meios para o envolvimento 
de sua condigao de cidadaos, independentemente do custo 
financeiro que isto possa importar ao orgamento da Seguridade 
Social." 
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O que importa na assistencia social sao as necessidades sociais daqueles 

que se enquadram no disposto legislative de modo que nao cabe aqui examinar o 

impacto orcamentario nem o custeio que se faz necessario para o atendimento 

dessas necessidades. Defende-se entao que o fator social posiciona-se acima do 

fator economico no que se refere ao grau de importancia e aos resultados para a 

sociedade. Entretanto, esta supremacia quanto ao BPC sobre o impacto e a forma 

de custeio que na teoria funciona, fica relativizada na pratica devido as muitas 

limitagoes impostas pelo legislador ordinario, que dificultam e restringem por demais 

o acesso de muitos necessitados ao beneficio assistencial. 

2.2.2.2 Principio da universalizagao dos direitos sociais 

Este principio segue a linha de raciocinio presente no principio constitucional 

da universalidade que visa proporcionar beneficios a todos, independentemente de 

terem ou nao contribuido. 

Por ele esta assegurado e se faz valer o carater de complementaridade, 

inerente a assistencia social, por abranger um maior numero de individuos em 

relagao a previdencia social, sendo, pois universal o direito a prestagao assistencial. 

Nas palavras de Martins (2008, p. 483) este principio tern o "fim de tornar o 

destinatario da agao assistencial alcangavel pelas demais politicas publicas". 

Alem da garantia de atendimento assistencial para todos independentemente 

de contribuigao, este principio estende ao destinatario da agao assistencial o direito 

de se ver acolhido pelas demais politicas publicas, nao sendo a assistencia social o 

unico meio de amparo a que se ve obrigado o poder publico. 

2.2.2.3 Principio do respeito a dignidade do cidadao, a sua autonomia e ao seu 

direito a beneficios e servigos de qualidade, bem como a convivencia familiar e 

comunitaria 
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Seguindo a linha de protegao ao cidadao com foco na sua dignidade, pontua-

se que a assistencia social busca acima de tudo proporcionar a manutengao de 

valores como familia e convivencia social, alem de oferecer-lhe beneficios e servigos 

publicos - como e o caso das prestagoes assistenciais - com qualidade. 

Encontra-se, este principio, com os preceitos que guiam a dignidade da 

pessoa humana, defendidos na propria Constituigao Federal. 

"Segundo o principio do respeito a dignidade do cidadao, incumbe a 
Assistencia Social ofertar protecao nao vexatoria, no que tange a 
comprovacao da situacao de necessidade, e, com seus servigos, 
promover a inclusao social dos beneficiarios, isto e, proporcionar-lhes 
o efetivo exercicio de sua cidadania." (FORTES e PAULSEN, 2005, 
P. 269) 

E a garantia que o cidadao tern em relagao ao respeito do disposto 

constitucionalmente, a dignidade da pessoa humana, idealizando-se que o beneficio 

fornecido e obrigagao do Estado e principalmente direito do cidadao, nao se fazendo 

necessaria a adogao de procedimentos constrangedores ou humilhantes. 

2.2.2.4 Principio da iguaidade de direitos no acesso ao atendimento 

Outro principio importante e o da iguaidade de direitos no acesso ao 

atendimento, trazendo para a Assistencia Social um carater de isonomia e 

imparcialidade para a conferencia deste assistencialismo. Pelos ensinamentos de 

Martinez (2001, p. 214): 

"Diferentemente do seguro social, os beneficiarios da assistencia 
social estao na mesma condigao, variando apenas a intensidade da 
necessidade. Nao ha progresso da situacao: o status permanece o 
mesmo. Pouco importa qual tenha sido a contribuigao para a 
sociedade, se a necessidade e presente." 

Trata-se, pois, da nao discriminagao sob qualquer especie. A necessidade de 

quern busca o beneficio, seja maior ou menor que outrem, nao interessa para a sua 

concessao. Esta iguaidade deve ser entendida nao so pelo fator necessidade, como 
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tambem em relagao a contraprestacao dada a sociedade pelo sujeito beneficiario. 0 

que importa e a comprovagao da necessidade que justifica o beneffcio. 

Aquele que busca o beneficio deve ter tratamento e direitos identicos a 

qualquer outro que se encontra em mesma situacao. A intensidade da necessidade 

deve ser analisada apenas quanto as exigencias legais a concessao do beneffcio 

assistencial. 

Nesse sentido, a partir do momento em que o individuo busca a prestagao 

assistencial e se encaixa no perfil legal para ter supridas suas necessidades ele e 

igual a qualquer outro que tambem faga jus a tal prestagao sem que se leve em 

conta a contribuigao do mesmo para com a sociedade. 

2.2.2.5 Principio da divulgagao ampla dos beneficios, servigos, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Publico e dos criterios 

para sua concessao 

Em comentario a este ultimo principio do elenco do art. 4° da Lei 8742/93 -

LOAS - toma-se por emprestimo mais uma vez as palavras de Fortes e Paulsen 

(2005, p. 270): 

"Objetiva ele permitir o mais amplo acesso da populagao ao sistema 
da Assistencia Social, uma vez que nao se pode presumir que 
aqueles que ja se encontram em situagao de vulnerabilidade social 
sejam suficientemente instruidos acerca das suas prestagoes a que 
possam fazer jus, incumbindo, assim, ao proprio Poder Publico 
alcangar-lhes as necessarias informagoes sobre pertinentes direitos." 

Diferentemente dos beneficios oriundos da previdencia social - onde existe 

uma contribuigao previa por parte do beneficiario, de modo que geralmente ele 

busca junto ao poder publico o beneficio de que tern direito - no que se refere a 

assistencia social este quadro se inverte de modo que o Estado quern deve divulgar, 

buscar e acompanhar os sujeitos detentores do direito, para que seja fornecida a 

prestagao assistencial. 
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A propria situacao de risco e vulnerabilidade em que estao inseridos os 

necessitados pode levar a crer que o individuo nao e suficientemente instrufdo 

quanto a seus direitos. A partir daf entram em agao os programas e atividades 

sociais, atraves dos orgaos de prestagao do servigo social, para a divulgagao e 

insergao destas pessoas junto aos programas assistenciais. 

2.2.3 Objetivos e Diretrizes da Assistencia Social 

Tragar objetivos significa impor metas, resultados que necessitam que sejam 

cumpridos. Em, Sergio Pinto Martins (2008, p. 483) diferenciam-se os principios 

assistenciais dos seus objetivos afirmando que "sao objetivos porque nao informam, 

inspiram ou orientam o legislador, mas apenas sao situagoes que a Assistencia 

Social pretende cobrir". 

A Lei n° 8.742/93 dispos sobre os objetivos no seu artigo 2°, afirmando que: 

"A assistencia social tern por objetivos: 
I - a protecao a familia, a matemidade, a infancia, a adolescencia e a 
velhice; 
II - o amparo as criancas e adolescentes carentes; 
III - a promogao da integragao ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitagao e reabilitagao das pessoas portadoras de 
deficiencia e a promogao de sua integragao a vida comunitaria;" 

Vale ainda a ressalva quanto a previsao constitucional de alguns destes 

objetivos como e o caso do § 1° do artigo 227 da CF que regulamenta o amparo as 

criangas e adolescentes disposto no inciso II do mencionado artigo 2° da LOAS, de 

modo que para este amparo deve-se obediencia ao porcentual destinado pelo poder 

publico a saude na assistencia materno-infantil. 

Insta-se acrescentar a este elenco apresentado pela LOAS que o artigo 203 

da Constituigao impoe mais um objetivo a assistencia social, este considerado como 

o brago forte do assistencialismo brasileiro pois impoe como meta, o pagamento de 

uma renda mensal vitalicia as pessoas portadoras de deficiencia ou idosos que nao 

possam manter a propria subsistencia ou de te-la provida por sua familia. 
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Pela analise destes objetivos, visualiza-se que a Assistencia Social atraves de 

sua norma especifica regulamentadora e o Estado brasileiro por meio de sua Carta 

Maior, estao caminhando juntos quando se conjugam os objetivos ora mencionados 

com os objetivos fundamentais da Republica elencados no artigo 3° da CF. A busca 

de uma sociedade livre, justa e solidaria, a busca pela erradicacao da pobreza e 

pela minimizacao das desigualdades sociais exemplificam bem a ideologia 

assistencial que o Estado e a sociedade perseguem. 

Assim como ocorre com os objetivos, as diretrizes que tracam o rumo, o 

caminho e o procedimento a ser seguido pela Assistencia Social estao dispostas na 

LOAS em seu artigo 5°, sendo elas: descentralizacao polftico-administrativa; 

participacao da populagao; primazia da responsabilidade do Estado. 

Com a primeira diretriz o Estado se auto-organiza de modo a facilitar e agilizar 

o atendimento e a implantacao de acoes assistenciais em todo o territorio nacional 

de forma efetiva e atraves de todos os Entes Federados, sendo que as normas 

gerais para a coordenacao destas acoes conjuntas cabem a Uniao respeitando-se 

certa hierarquia entre os demais entes. 

A segunda diretriz e decorrente do disposto constitucional inerente a 

Assistencia Social no artigo 204, I e II, da Carta Maior, sendo que busca garantir a 

transparencia das politicas assistenciais no que se refere a gestao dos recursos 

publicos destinados a esse fim, atraves da participacao da populacao por meio de 

organizacoes representativas. 

Por ultimo e nao menos importante, a terceira diretriz firma ainda mais a 

responsabilidade prioritaria do Estado quanto a prestagao assistencial devida 

aqueles que coexistem em seu imperium, atribuindo primazia ao Estado pelo ideal 

funcionamento das politicas assistenciais, devendo ele (o Estado) chamar para si a 

responsabilidade de forma previa a sociedade e as organizagoes nao-estatais e sem 

fins lucrativos, de modo que estas atuem de forma apenas secundaria. 

2.3 BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL 

A regulamentagao de beneficios assistenciais no Brasil remonta a epoca bem 

anterior a instituigao da Lei n° 8.742/93, mais precisamente ao ano de 1974 com a 
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implementacao da Lei n° 6.179/74 que instituiu a Renda Mensal Vitalfcia que 

tambem foi denominada de "amparo previdenciario". Este amparo correspondia a 

beneficio pecuniario de valor equivalente a metade do salario minimo. 

0 amparo previdenciario era concedido aos maiores de 70 anos ou invalidos 

que, incapacitados para o trabalho, nao auferissem renda alguma ou detivesse um 

rendimento que nao superasse 60% (sessenta por cento) do valor do salario minimo 

da epoca, excluida a possibilidade de manutengao obrigatoria por familiares e 

constatada a incapacidade de prover sua propria subsistencia. 

Percebe-se que o beneficio assistencial, inicialmente a epoca do amparo 

previdenciario, exigia a filiagao do beneficiario ao sistema previdenciario 

pressupondo a qualidade de segurado em algum momento de sua vida. Torna-se 

evidente desta forma, que a assistencia social somente passou a abranger a 

total idade da populagao com o advento da Constituigao de 1988, que passou a 

prever expressamente seu carater nao-contributivo. 

De acordo com o artigo 203, inciso V da Constituigao de 1988, o novo 

beneffcio de prestagao continuada (substituto do amparo previdenciario) passou a 

ter o valor de um salario mfnimo, tendo por beneficiarios a pessoa portadora de 

deficiencia e o idoso que comprovem nao possuir meios de prover a propria 

manutengao, ou de te-la provida por sua famflia, cabendo, entao, ao legislador 

ordinario definir os requisitos para a sua concessao. 

Em razao do dispositivo legal supracitado, finalmente deu-se substantia a 

politica assistencialista no Brasil, o amparo previdenciario permaneceu sendo pago 

e concedido ate a regulamentagao da citada norma constitutional prevista no artigo 

203, inciso V. Alem disso, foram criados os auxflios-funeral e natalidade nos artigos 

140 e 141 da Lei n° 8.213/91, que dispoe sobre os beneffcios da previdencia social, 

sendo estes beneffcios de carater assistencial, mas que ficaram a cargo da 

Previdencia Social ate a entrada em vigor de lei especffica que regulamentasse a 

assistencia social. 

Esta regulamentagao coube a Lei Organica da Assistencial Social (LOAS) -

Lei n° 8.742/93, que previu expressamente a extingao da Renda Mensal Vitalfcia e 

dos auxflios funeral e natalidade atraves da implantagao do atual Beneffcio 

Assistencial de Prestagao Continuada e dos novos auxflios por natalidade ou morte. 
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Na ligao de Carlos Simoes (2009), hoje em dia, os beneficios assistenciais 

sao classificados em duas especies: beneficios eventuais e beneficio assistencial de 

prestagao continuada. 

Os beneficios eventuais sao prestagoes pecuniarias de carater suplementar e 

temporario. Sao destinados as familias que nao tern possibilidade de arcar por sua 

conta propria com o enfrentamento de contingencias sociais, dada a sua condigao 

de vulnerabilidade, porquanto visam o pagamento de auxilio-natalidade e o auxflio-

funeral as famflias cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salario 

minimo, conforme preceitua artigo 22 da LOAS. 

Ja o beneficio de prestagao continuada (BPC), objeto deste estudo, tern como 

caracteristica primordial e diferenciadora dos beneficios previdenciarios o carater 

nao-contributivo, tendo como dever principal servir de garantidor dos mfnimos 

sociais. E destinado a idosos e pessoas portadoras de deficiencia que nao tern 

possibilidade de manter-se por suas proprias forgas, pela sua condigao de 

vulnerabilidade, ou de serem mantidos por suas familias por motivos de 

miserabilidade. 
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3 DA NORMATIVA S O B R E O BENEFICIO DE PRESTAQAO CONTINUADA 

A competencia para legislar acerca da assistencia social e concorrente, isto e, 

compartilhada pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municfpios (artigos 24, XIV e 

XV, e 30, II da CF), sendo suas agoes atribuicao de todos os entes federativos, 

coordenados pela Uniao, por meio do Ministerio do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome. 

Conforme ordenamento jurfdico brasileiro posiciona-se este beneficio sob 

duas opticas. A primeira, constitucional, onde a Assistencia Social e disciplinada 

pelos artigos 203 e 204 e; a segunda, a nfvel infraconstitucional, pela Lei n° 

8.742/1993, denominada Lei Organica da Assistencia Social (LOAS), regulamentada 

pelo Decreto n° 6.214, de 26 de setembro de 2007. 

Assim, a Constituigao Federal juntamente com a LOAS conceitua, caracteriza, 

delimita requisitos e procedimentos acerca do Beneficio de Prestagao Continuada, 

de modo que, faz-se mister a partir de agora, neste capftulo, que os aspectos deste 

beneficio passem a ser destrinchados. 

3.1 CONCEITUAQAO DO BENEFJCIO DE PRESTAQAO CONTINUADA 

O Beneffcio de Prestagao Continuada (BPC) consagra-se como uma garantia 

de mfnimo social assegurado pela Constituigao Federal ao necessitado. 

Trata-se de um beneffcio pago pelo Governo Federal, cuja operacionalizagao 

e atributo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e assegurado por lei, 

permitindo o acesso de idosos e pessoas com deficiencia as condigoes mfnimas de 

uma vida digna. 

Segundo o artigo 20 da Lei n°. 8.742/93 o beneffcio de prestagao continuada-

BPC e a garantia de um salario mfnimo mensal a pessoa portadora de deficiencia e 

ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais (atualmente 65 anos devido a mudangas na 

legislagao) e que comprovem nao possuir meios de prover a propria manutengao e 

nem de te-la provida por sua famflia. 
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Como ja dito anteriormente, nao e beneficio previdenciario devido a sua logica 

de funcionamento, pois o mesmo nao necessita de contribuigao previa do 

beneficiario, bastando apenas a comprovacao da condigao de necessitado. 

Segundo Jediael Galvao Miranda (2007, p. 276), a denominagao "beneficio de 

prestagao continuada" e impropria, consignando que existe uma ampla quantidade 

de beneficios pecuniarios da seguridade social que sao pagos de forma mensal e 

sucessiva, devendo adequar-se melhor designa-lo como beneffcio assistencial ou 

amparo social, mais condizente com a politica de assistencia social. 

Este raciocfnio condena a denominagao tao usual do beneffcio concedido a 

nfvel assistencial, qual seja Beneffcio de Prestagao Continuada, em virtude da 

existencia de outros beneffcios, estes de carater previdenciario, que por natureza 

tern suas prestagoes tambem continuadas. O fato e que tal denominagao tornou-se 

costumeira no campo assistencial de modo que o autor acima acerta em sua crftica 

em prol da confusao gerada quanto a nomenclatura, sendo entao mais sensato 

adotar-se como denominagao beneffcio assistencial ou amparo social. 

Controversias quanto a denominagao a parte, o fato e que este beneffcio 

social desponta, atualmente, como um dos maiores programas de transferencia de 

renda no Brasil para pessoas portadoras de deficiencia e idosos que nao tern 

condigoes de gerir sua autonomia financeira ou que nao tenha provida por sua 

famflia. Trata-se de direito publico subjetivo de carater personalfssimo. 

3.2 DOS CRITERIOS DE CONCESSAO DO BENEFICIO DE PRESTAQAO 

CONTINUADA 

No que pertine a concessao deste beneffcio, e imperioso observar os criterios 

que configuram a situacao de beneficiario, ou seja, as caracterfsticas para as 

pessoas passfveis de receber este beneffcio por parte da Assistencial Social. 

Assim, vislumbrou-se ate aqui que os beneficiarios assistenciais sao, em 

resumo, os idosos e deficientes em estado de necessidade e que nao possuem 

meios de por si sos ou por seus familiares auferirem condigoes para sua 

manutengao. Equipara-se a eles tambem o estrangeiro naturalizado e domiciliado no 

Brasil, desde que nao vinculado a outro sistema de previdencia social. 
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E sabido ainda que os beneficiarios assistenciais nao necessitam de 

contribuigao previa a seguridade social, entretanto, devem enquadrar-se nos 

requisitos estipulados nos paragrafos do artigo 20 da Lei n° 8742/93: 

"O beneffcio de prestacao continuada e a garantia de 1 (um) salario 
minimo mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso com 70 
(setenta) anos ou mais e que comprovem nao possuir meios de 
prover a propria manutengao e nem de te-la provida por sua familia." 

Os criterios ou requisitos de concessao elencados no artigo em aprego podem 

resumir-se em quatro requisitos personalissimos do requerente: comprovagao da 

deficiencia ou da idade minima de 65 anos para o idoso nao-deficiente, idade esta 

que segundo o dispositivo acima seria de 70 anos, mas foi regulamentada pelo 

Estatuto do Idoso, sendo agora de 65 anos; renda familiar mensal per capita inferior 

a % do salario minimo que atualmente seria de R$ 136,25; nao estar vinculado a 

nenhum regime de previdencia social, pois neste caso seria segurado da previdencia 

social e teria direito a outros beneficios; nao podendo receber beneficio de especie 

alguma. 

Sobre o § 5° do citado artigo cabe desde ja uma ressalva. O mesmo dispoe 

que "a situacao de internato nao prejudica o direito do idoso ou do portador de 

deficiencia ao beneficio." 

Quanto a ele explica Fortes e Paulsen (2005, p. 276): 

"[...] a situacao de internato nao prejudica o direito do idoso ou do 
portador de deficiencia ao beneffcio. Trata-se de importante 
referenda, ja que muitas vezes os indivfduos idosos ou deficientes 
em situagao de miserabilidade acabam sendo abandonados pelas 
familias, e recolhidos em abrigos, geralmente municipais (asilos e 
casas de criancas) e, em tal situacao, sem renda alguma, nao ficam 
alijados do direito a prestacao." 

O objetivo de tais requisitos e justamente limitar o acesso ao beneffcio 

aqueles que realmente necessitam, evitando-se com isso uma sobrecarga a este 

beneffcio que nao possui cunho contributivo e sim solidario. 

Desta feita, mais uma vez ratifica-se que aqueles que sao contribuintes para 

os beneficios previdenciarios nao se submetem a tais requisitos pelo devido e justo 

fato de ja serem contribuintes para o custeio previdenciario. Ja os que se enquadram 
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na situacao de necessitados dos pianos assistenciais dependem da solidariedade de 

toda a sociedade e, em virtude disso, deve-se observar uma maior protecao a 

concessao deste beneficio. 

Dessa maneira, para a concessao do beneffcio devem estar presentes todos 

os requisitos necessarios, ou seja, a hipossuficiencia da parte beneficiaria (renda 

inferior a % do salario-mfnimo per capita) e a impossibilidade dela prover a sua 

propria manutengao ou de te-la provida por sua familia e a idade e/ou o estado de 

saude em que esta se encontra, bem como a nao-percepcao de qualquer vinculacao 

ou de recepcao de beneffcio previdenciario. 

3.3 DOS BENEFICIARIOS DO BPC 

A discussao no tocante a um beneffcio, ou prestacao, pago pelo Estado incidi-

se sempre na questao dos sujeitos pertinentes a esta situacao. Aqueles que por 

direito possuem enquadramento legal para auferir o beneficio de prestagao 

continuada devem obedecer, via de regra, os criterios legais estabelecidos, 

conforme Lei n° 8.742/ 93. 

Nas palavras do Procurador Federal Danilo Cruz Madeira (2010): 

"Trata-se, portanto, de beneficio que tern por meta resguardar 
aqueles que, por uma situacao adversa, nao tern condigoes de 
manterem a propria subsistencia. Protege, em outras palavras, o 
miseravel, que, por isso, nao teve condigoes de contribuir para a 
Previdencia Social. Com isso, tenta-se fazer com que, mesmo eles, 
tenham acesso ao minimo necessario para usufruirem dos direitos e 
garantias fundamentais previstos na Constituigao, dentre os quais se 
destaca a dignidade da pessoa humana." 

Logo, e imprescindivel seguir as normatizagoes quanto aos beneficiados e 

quanto aos valores de forma precisa, para que o acesso ao beneficio assistencial 

seja justo e devido apenas aqueles considerados merecedores. 

Neste mister, coube a Constituigao Federal justamente a tarefa de limitar sua 

concessao aqueles poucos individuos que o legislador julgou serem os mais 

necessitados atraves do inciso V do artigo 203, conforme inscrigao a seguir: 
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"V - a garantia de um salario minimo de beneficio mensal a pessoa 
portadora de deficiencia e ao idoso que comprovem nao possuir 
meios de prover a propria manutengao ou te-la provida por sua 
familia, conforme dispuser a lei." 

Em sendo assim sao beneficiarios os idosos e os portadores de deficiencia 

que nao tern condigoes de arguir com a propria manutengao, bem como os quais a 

sua familia tambem nao tenha meios de prove-la. Diante disto, cabe alertar para o 

conceito de familia que aqui se aplica. 

Segundo Martins (2008, p.493): 

"Entende-se por familia a unidade mononuclear, vivendo sob o 
mesmo teto, cuja economia e mantida pela contribuigao de seus 
integrantes. Unidade mononuclear compreende o conjuge, 
companheiro (a), filho (a) menor de 21 anos, pais, irmaos menores 
de 21 anos." 

Este entendimento do citado autor e justamente o disposto na propria LOAS, 

em seu artigo 20 § 1°, de modo que este remete tal elenco ao artigo 16 da Lei n° 

8.213/91, desde que vivam sob o mesmo teto. Eis o que diz este dispositivo: 

"Art. 16. Sao beneficiarios do Regime Geral de Previdencia Social, na 
condigao de dependentes do segurado: 
I - o conjuge, a companheira, o companheiro e o filho nao 
emancipado, de qualquer condigao, menor de 21 (vinte e um) anos 
ou invalido; 
II - os pais; 
III - o irmao nao emancipado, de qualquer condigao, menor de 21 
(vinte e um) anos ou invalido;" 

Este dispositivo que discrimina a unidade familiar tern sua importancia ainda 

quanto a configuragao dos que farao parte do calculo da renda per capita, assunto 

que sera abordado mais adiante. 

Busca-se a partir de agora a analise em separado das peculiaridades de cada 

um destes beneficiarios no que se refere a necessidade da concessao e aos 

procedimentos referentes a esta, levando-se em conta nao so a situacao do idoso e 

do deficiente como tambem do estrangeiro. 
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3.3.1 Sobre os Idosos 

A figura do idoso no ordenamento juridico brasileiro teve sua devida 

importancia consolidada com a Lei n°. 10.741/2003. Esta norma buscou proteger 

especificamente os idosos, e justamente por isso e chamado de Estatuto do Idoso. 

Sabe-se que o idoso, para o beneficio, nao tern enquadramento como 

hipossuficiente ou miseravel, pois o simples fato de ser idoso nao leva a esse 

entendimento imediato. A protecao dada a estes individuos pelo assistencialismo 

brasileiro e similar a dos deficientes pelo fato de ambos serem pessoas com 

necessidades diferentes das demais, pela sua situacao de fragilidade fisica ou 

mesmo mental. 

No que tange a esta colocacao do idoso no rol dos beneficiados pelo BPC, 

pode-se dizer, sem rodeios, que e um requisito etario objetivo, com a funcao de 

limitar o acesso ao beneficio, estabelecendo um limite para o inicio da concessao 

desta prestagao assistencial. 

Em sendo requisito etario, no tocante ao idoso, a Constituigao Federal, no 

artigo 230, paragrafo 2°, fixou a idade de 65 anos para a gratuidade nos transportes 

coletivos urbanos, o que ja poderia ser aproveitado quanto a idade para percepgao 

do beneficio assistencial. 

O fato e que, a priori, esta idade fixada no artigo em questao nao foi 

aproveitada para a concessao do beneficio. Discutindo sobre a melhor posigao 

sobre a faixa etaria para a concessao do beneficio, Eduardo Rocha Dias e Jose 

Leandro Monteiro de Macedo (2008) apontam as tres fases etarias que o beneficio 

percorreu para que se chegasse ao consenso atual: 

"No periodo de 1° de Janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997, 
vigencia da redagao original do art. 38 da lei 8742, de 1993, a idade 
minima para o idoso era de 70 anos; 
A partir de 1° de Janeiro de 1998, a idade minima para o idoso 
passou a ser de 67 anos, conforme nova redagao do art. 38 (Lei 
8742, de 1993) dada pela MP 1.599-39, de 1997, e reedigoes, 
convertida na Lei 9720, publicada no DOU em 1° de dezembro de 
1998; 
A partir de 1° de Janeiro de 2004, a idade minima para o idoso 
passou a ser de 65 anos, conforme o art. 34 da Lei 10.741, de 1° de 
outubro de 2003." 
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Na verdade, quanto a conceituacao de idoso, o Estatuto (Lei n° 10.741/03), 

diz que o idoso e aquele que possui mais de 60 (sessenta) anos, nao havendo 

distincao entre homem e mulher, mas que para fins de concessao do beneficio 

assistencial a idade seria de 65 (sessenta e cinco) anos. Utilizou-se para tanto o 

criterio orcamentario para a escolha desta idade na concessao do referido beneffcio. 

Em que pese a redacao inicial colocar o idoso aos 70 anos, vigora atualmente 

a idade de 65 anos, em razao da regulamentacao dada pelo Estatuto do idoso, 

sendo este Lei posterior a LOAS, fazendo entao, por este motivo, valer o que Ihe e 

disposto. 

Destaca-se ainda que o beneffcio assistencial (de Prestacao Continuada) ao 

idoso, e so ele, era exclufdo da contagem da renda familiar per capita (requisito 

objeto para auferir o estado de necessidade economica) para a concessao de outro 

beneffcio assistencial ao idoso. Vale dizer, um grupo familiar composto por dois 

idosos podia gerar um beneffcio assistencial para cada. 

Tal vantagem em face do idoso tinha guarida no que dispoe o paragrafo unico 

do artigo 34 da Lei n°. 10.741/2003: 

"Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que nao 
possuam meios para prover sua subsistencia, nem de te-la provida 
por sua famflia, e assegurado o beneficio mensal de 1 (um) salario 
mfnimo, nos termos da Lei Organica da Assistencia Social. 
Paragrafo unico. O beneffcio ja concedido a qualquer membro da 
famflia nos termos do caput nao sera computado para os fins do 
calculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS." 

Segundo o dispositivo em questao, nao se excluiu, portanto, qualquer outro 

beneffcio da contagem, apenas o assistencial. 

Quanto a comprovacao da idade esta sera realizada atraves da apresentacao 

de algum destes documentos: certidao de nascimento; certidao de casamento; 

certidao de reservista; carteira de identidade; carteira de trabalho e previdencia 

social emitida ha mais de cinco anos; certidao de inscricao eleitoral. 

3.3.2 Sobre os Portadores de Deficiencia 
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Devido a historica situacao de exclusao e de desvantagens vivida pelos 

portadores de deficiencia no Brasil, a Constituigao Federal, resolveu por dar 

tratamento adequado aos mesmos. 

Nesta seara, a Carta Maior na tentativa de vedar discriminagoes, vem a trazer 

diversas determinacoes com a finalidade justa de impedi-las e, com isso, reduzir 

estas desvantagens vividas pelos deficientes, buscando, mais e mais, integra-los na 

vida social. 

E com essa finalidade que se insere na vida do portador de deficiencia 

necessitado, o BPC, como forma de integragao social para estas pessoas protegidas 

constitucionalmente, devendo ser interpretado, tambem, como uma medida 

promocional de mobilidade social. 

A Lei Nacional da Pessoa Portadora de Deficiencia (Lei n° 7.853 de 24 de 

outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto n° 3.298 de 20/12/1999) conceitua o 

que seja deficiencia ao considerar-se - toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou fungao psicologica, fisiologica ou anatomica que gere incapacidade para 

o desempenho de atividade, dentro do padrao considerado normal para o ser 

humano; deficiencia permanente, aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

perfodo de tempo suficiente para nao permitir recuperagao ou ter possibilidade de 

que se altere, apesar de novos tratamentos; e incapacidade uma redugao efetiva e 

acentuada da capacidade de integragao social, com necessidade de equipamentos, 

adaptagoes, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de 

deficiencia possa receber ou transmitir informagoes necessarias ao seu bem-estar 

pessoal e ao desempenho de fungao ou atividade a ser exercida (BRASIL, 1989). 

Ja o § 2° do artigo 20 da LOAS foi mais sucinto ao definir o que se entende 

por pessoa portadora de deficiencia, afirmando que "§ 2°. Para efeito de concessao 

deste beneficio, a pessoa portadora de deficiencia e aquela incapacitada para a vida 

independente e para o trabalho". 

Pela analise do disposto na lei, estabelece-se como requisito para a 

concessao do beneficio assistencial que o futuro beneficiario seja portador de 

incapacidade tanto para o trabalho como para os atos da vida independente, isto, de 

forma simultanea. Se tais pressupostos nao estiverem presentes ou comprovados 

no caso concreto, torna-se impossivel a concessao do beneffcio assistencial em 

aprego. 
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Esta e a interpretacao originaria do espirito que orientou sua feitura. Mais uma 

vez nas palavras do Procurador Federal Danilo Cruz Madeira (2010): 

"Se o legislador pretendesse estipular como requisito tao-somente a 
incapacidade para o trabalho, nao teria incluido a conjuncao aditiva 
"e", mas uma conjuncao altemativa, ou simplesmente omitiria a 
expressao "incapacidade para a vida independente." 

Tal situacao deve ser apurada por pericia medica a ser realizada pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social- INSS. Como bem observa o Procurador Federal 

Hermes Arrais em sua obra (2009, p. 569): 

"No ambito previdenciario exige-se menos; qualquer segurado que 
esteja incapacitado, de forma total, para o exercicio da atividade 
laborativa (nao para a vida independente), faz jus ao auxilio-doenca 
(caso a incapacidade seja temporaria), ou a aposentadoria por 
invalidez (se permanente a incapacidade). 
No pertinente ao beneficio assistencial nao basta a incapacidade 
laborativa, porque a lei impoe incapacidade tambem para a vida 
independente. 
A exigencia e maior porque o beneficio da LOAS e ofertado sem que 
haja qualquer contraprestacao do beneficiario. E a sociedade que 
assume a obrigacao inviavel a familia, ao passo que o beneficio 
previdenciario exige contraprestacao pecuniaria (contribuigao) e 
carencia (conforme o caso)." 

Esta exigencia de simultaneidade quanto a deficiencia e tema que ainda nao 

se encontra pacifico diante da doutrina. O fato e que em face dos beneficios 

previdenciarios, o assistencial tern sua origem e beneficiarios diferentes dos 

daqueles. Por este motivo, a priori, julga-se valida a interpretacao do legislador 

quanto a uma diferenciagao para a concessao deste beneficio. 

Vale ainda a analise da polemica envolvendo o paragrafo unico do artigo 34 

do Estatuto do Idoso, mencionado anteriormente, em face do beneficiario deficiente, 

quando relevante e absurda era a situacao de nao exclusao do beneficio concedido 

ao beneficiario deficiente do calculo da media da renda familiar, sendo este privilegio 

apenas dos idosos. 

Eis o que o Ivan Kertzman (2009, p. 431, 432) disse a respeito: 
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"Esta nova redagao gerou enorme problema, na analise da 
concessao de beneficios assistenciais. Como o texto excluiu apenas 
os beneficios do idoso da media da renda familiar, caso, em uma 
familia, ja exista um componente que receba beneficio da LOAS, por 
ser deficiente, este rendimento compora a renda familiar, impedindo 
nova concessao assistencial. 
(...) 
Os legisladores, motivados pela salutar intengao de favorecer os tao-
sofridos idosos do pais, acabaram por criar uma verdadeira 
aberracao legal." 

Tratava-se, pois, de uma afronta, guardada as devidas proporcoes, ao proprio 

principio da iguaidade, quando trouxe em seu texto tal favorecimento a apenas uma 

classe de beneficiarios de um mesmo beneficio. 

Esta discrepancia vem sendo corrigida pelos legisladores de modo que a 

Comissao de Seguridade Social e Familia aprovou, em 24 de Janeiro de 2011, o 

Projeto de Lei n° 6.818/10, do Senado, que exclui do calculo da renda familiar o 

Beneficio de Prestacao Continuada para os deficientes. 

O projeto tramita em regime de prioridade e sera analisado ainda pelas 

comissoes de Financas e Tributacao; e de Constituigao e Justiga e de Cidadania, 

antes de seguir para o plenario. 

3.3.2.1 O menor Portador de Deficiencia 

No que tangencia a hipotese de concessao deste beneficio assistencial ao 

menor portador de deficiencia, em especial ao menor de entre 16 e 14 anos, bem 

como menores de 14 anos, propriamente, que conforme letra da lei estaria 

impossibilitado para atividade laboral, configurando uma incidencia nos requisitos 

legais estabelecidos para auferir o BPC. 

O fato e que a lei exige que o postulante seja incapaz para o trabalho gerando 

duvida por demais pertinente quanto ao deficiente menor de 14 anos, cujo trabalho, 

por forga da Constituigao, e vedado. 

E sabido que o beneficio assistencial e devido ao idoso e ao deficiente, mas 

nao ha previsao normativa alguma em favor do menor, seja ou nao portador de 

deficiencia, pelo simples fato de o ser. 
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Neste sentido, judicialmente, a questao suscitou polemica. Alguns 

magistrados chegaram a sustentar que, como toda crianca e incapaz para o trabalho 

e para a vida independente, nao fariam elas jus ao beneficio em apreco, por 

possuirem as qualificadoras legais para enquadramento na lei. 

De fato, a premissa e correta. Afinal, "uma crianca que nasca sem as duas 

pernas e tao incapaz para a vida independente quanto um recem-nascido integro, 

sadio, fisicamente perfeito". ALENCAR (2009, P. 570) 

No entanto, a lei e clara ao dizer que o beneficio assistencial e devido tao-

somente aos deficientes, e nao as criangas sadias. 

A par de tudo isto, e com o entendimento de que para o menor de 16 anos, 

bastam a confirmacao da deficiencia e a constatacao da miserabilidade do grupo 

familiar, para o reconhecimento do seu direito ao beneficio assistencial de prestacao 

continuada, a Turma Nacional de Uniformizagao dos Juizados Especiais Federais 

(TNU), reunida em Salvador nos dias 13 e 14 de setembro de 2010, reformou 

decisao da Turma Recursal (TR) da Secao Judiciaria de Pernambuco. 

O fato ocorrido refere-se ao processo de n° 2007.83.03.50.1412-5, quando o 

restabelecimento do beneficio assistencial foi negado tanto em 1° grau como na TR. 

O acordao deu entendimento de que seria precoce decretar a "invalidez" de uma 

pessoa tao jovem (o autor possufa, na epoca, 13 anos), uma vez que, excetuando-

se atividades bracais, o segurado podia, no futuro, exercer plenamente outras 

atividades que nao dependam do membro superior esquerdo, este motivo da 

deficiencia. 

Entretanto, para o juiz federal Manoel Rolim Campbell Penna, relator do 

processo na TNU, a concessao do beneficio assistencial ao requerente, no caso em 

tela, "nao desestimula nem prejudica que o menor possa vir a adquirir capacitacao 

para o desempenho de alguma profissao compativel com suas limitagoes, dando a 

entender ter sido a motivagao da sentenga e do acordao". 

Explicou o magistrado que: 

"O beneficio apenas cumpre o proposito constitucional de que se Ihe 
assegure o amparo necessario a uma sobrevivencia condigna 
enquanto presentes as condigoes que inviabilizam o seu auto-
sustento ou seu provimento por sua familia." 
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0 Juiz entendeu ainda que a concessao do beneficio deve ser reavaliada a 

cada dois anos, como e de regra quanto a revisao do beneficio na forma do artigo 1° 

da Lei 8.742/93, sendo entao verificadas as condigoes atuais do beneficiario. A partir 

de entao se pode falar em suspensao ou prorrogacao do beneficio. 

Em sendo assim, a partir da revisao poder-se-ia auferir nao so a condigao de 

sua menoridade, mas tambem a sua situagao de miserabilidade ou mesmo da 

deficiencia que antes o afligia. 

Para tanto ainda vale a analise do artigo 203, inciso V, e o artigo 20, 

paragrafo 2°, da Lei 8.742/93, que em nenhum momento limitaram a concessao do 

beneficio assistencial aos maiores de idade, nao sendo este, pois, mais um 

requisito. 

Em sua conclusao diz o magistrado: 

"Por tais razoes voto no sentido de conhecer e dar provimento ao 
presente pedido de uniformizagao, assentando que, ao menor de 16 
anos, salvo o que se veja na condigao de aprendiz a partir dos 14 
anos, basta o atestado medico da deficiencia invalidante, apurada a 
luz da Sumula 29 da TNU, e a verificagao de miserabilidade de sua 
familia, prejudicial ao seu sustento, para que faca jus a percepgao do 
beneficio assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Constituigao 
e no artigo 20 da Lei 8.742/93; beneficio este a ser mantido ate que o 
menor deficiente complete 16 anos ou ate que o nucleo familiar 
esteja apto a prover a sua subsistencia, o que acontecer primeiro, 
sem prejuizo das reavaliagoes periodicas da concessao, que ainda 
podem prorrogar o beneficio para alem daquela idade e a 
maioridade, se mantida a miserabilidade do grupo familiar e o autor, 
entao ja maior, nao tiver adquirido qualquer capacitagao profissional." 

Em virtude desta decisao, o processo foi devolvido a Turma recursal de 

origem para que seja proferido novo julgamento, com base agora em nova avaliagao 

do conjunto probatorio e levando-se em consideragao o estabelecido neste 

julgamento da TNU. 

Trata-se, pois de grande avango que defende por fim a polemica e abranger 

um numero maior de beneficiarios facilitando o seu acesso ao beneficio. 

3.3.3 Sobre os Hipossuficientes Economicos 
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O estado de necessidade do interessado e requisito essencial para a 

obtengao do beneffcio em estudo. A condigao de hipossuficiente economico refere-

se a ausencia de condigoes de prover o proprio sustento do interessado ou de te-lo 

provido por sua famflia, configurando uma situacao de carencia de recursos. 

A Lei n° 8.742/93 estabeleceu uma linha de pobreza tomando por base um 

percentual do salario mfnimo vigente no Pafs. Estabeleceu-se em seu artigo 20, § 3°, 

que "considera-se incapaz de prover a manutengao da pessoa portadora de 

deficiencia ou idosa a famflia cuja renda mensal per capita seja inferior a % (um 

quarto) do salario mfnimo". 

Sobre esta materia, Daniel Machado da Rocha (2003, p. 148), quanto a 

existencia de estudos voltados para a determinagao de quern seriam os 

hipossuficientes economicos (pobres nas palavras do autor), aduz: 

"Em vista da existencia de dados e estudos consideraveis para 
caracterizagao da pobreza, seria razoavel que, para caracterizacao 
do direito ao beneffcio da assistencia social, eles fossem tornados 
por base, ainda que isso envolvesse uma opgao entre as 
metodologias e resultados disponfveis." 

A par de quern e hipossuficiente, fato e que o grupo familiar, cuja renda 

devera ser considerada na aferigao do direito ao beneffcio, e definido como aquele 

constitufdo pelas pessoas elencadas no artigo 16 da Lei n° 8.213/91 (art. 20, § 1°, da 

LOAS, com a redagao da Lei n° 9.720/1998), que constituem o que ja foi abordado 

anteriormente quanto ao conceito de famflia adotado para o BPC. 

Em sendo assim, apenas essas pessoas elencadas pela LOAS e suas 

respectivas rendas serao computadas para a verificagao da fragao legal de % do 

salario mfnimo. Com isso, outros eventuais habitantes da residencia (sogro, sogra, 

genro, nora, primos, etc.), restariam exclufdos desta contagem, fato este que ja traz 

a tona certa discrepancia na escolha dos componentes familiares pelo legislador. 

Quanto as formas de comprovagao da renda e consequentemente do limite 

de % do salario mfnimo, o artigo 13 do Decreto n° 6.214/07 estabelece: 

"Art. 13. A comprovagao da renda familiar mensal per capita sera 
feita mediante Declaragao da Composicao e Renda Familiar, em 
formulario institufdo para este fim, assinada pelo requerente ou seu 
representante legal, confrontada com os documentos pertinentes, 
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ficando o declarante sujeito as penas previstas em lei no caso de 
omissao de informacao ou declaracao falsa. 
§ 1o Os rendimentos dos componentes da famflia do requerente 
deverao ser comprovados mediante a apresentagao de um dos 
seguintes documentos: 
I - carteira de trabalho e previdencia social com as devidas 
atualizagoes; 
II - contracheque de pagamento ou documento expedido pelo 
empregador; 
III - guia da Previdencia Social - GPS, no caso de Contribuinte 
Individual; ou 
IV - extrato de pagamento de beneffcio ou declaracao fornecida por 
outro regime de previdencia social publico ou previdencia social 
privada." 

O paragrafo primeiro do referido artigo ainda preve que a apresentagao de 

algum dos documentos de que trata o dispositivo legal nao obsta a faculdade de o 

INSS de emitir parecer socio-economico da famflia do beneficiario. 

Ainda quanto ao Decreto n° 6.214/07, o seu art. 19 diz que: 

"Art. 19. O Beneffcio de Prestacao Continuada sera devido a mais de 
um membro da mesma familia enquanto atendidos os requisitos 
exigidos neste Regulamento. 
Paragrafo unico. O valor do Beneficio de Prestagao Continuada 
concedido a idoso nao sera computado no calculo da renda mensal 
bruta familiar a que se refere o inciso VI do art. 4o, para fins de 
concessao do Beneficio de Prestacao Continuada a outro idoso da 
mesma familia." 

Esta e exigencia disposta no paragrafo unico do art. 34 da Lei n° 10.741/03 -

Estatuto do Idoso - ja analisado anteriormente quando do estudo do idoso como 

beneficiario, tendo ainda como valia saber que: 

"Art. 34. Aos idosos, a partir de sessenta e cinco anos, que nao 
possuam meios para prover sua subsistencia, nem de te-la provida 
por sua familia, e assegurado o beneficio mensal de um salario 
minimo, nos termos da Lei Organica da Assistencia Social - LOAS. 
Paragrafo unico. O beneficio ja concedido a qualquer membro da 
famflia nos termos do caput nao sera computado para os fins do 
calculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS." 

Muito ja foi discutido em relagao a posicao do hipossuficiente economico 

quanto ao criterio estabelecido pela LOAS para a concessao do BPC. Parte da 
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doutrina considera essa previsao como um terceiro requisito para a concessao do 

beneffcio assistencial de prestacao continuada. 0 entendimento mais piausfvei e 

aquele segundo o qual este dispositivo legal traduz uma presuncao absoluta de 

miserabilidade. 

Conforme mencionado anteriormente, os requisitos para a concessao do 

beneffcio sao: ser a pessoa idosa ou portadora de deficiencia e miserabilidade. 

Dessa forma, os requisitos estao previstos apenas no caput do artigo 20. Se a 

lei desejasse trazer um novo requisito para a concessao do beneffcio, o faria 

tambem no caput, e nao em um dos paragrafos. 

Por este raciocfnio verifica-se ser uma presuncao absoluta de miserabilidade. 

Em outras palavras, quando a renda familiar for inferior a % de salario mfnimo por 

cada membro da famflia, a miserabilidade e presumida. Nos demais casos, isto e, 

quando a renda familiar per capita for superior a % do salario mfnimo, a 

miserabilidade devera ser comprovada por qualquer meio de prova em direito 

admitido, sendo esta mais uma polemica inerente ao assunto que sera abordada 

posteriormente neste estudo. 

3.3.4 Sobre Concessao a Estrangeiros 

Outro ponto de fundamental importancia sobre a concessao deste BPC 

hospeda-se na possibilidade de estrangeiros usufrufrem de alguma maneira deste 

beneficio assistencial, conferido com tantas restricoes aos brasileiros natos e 

naturalizados. 

Diante disto, tomando-se por base o disposto no artigo 12, §2°, da 

Constituicao Federal que assegura que "a lei nao podera estabelecer distincao entre 

brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituicao", a 

possibilidade de concessao do beneffcio ao estrangeiro naturalizado torna-se 

evidente. 

Corroborando a previsao constitucional, o artigo 7° do Decreto n° 6.214/07 

expressamente dispoe que. 
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"O brasileiro naturalizado, domiciliado no Brasil, idoso ou com 
deficiencia, observados os criterios estabelecidos neste 
Regulamento, que nao perceba qualquer outro beneficio no ambito 
da Seguridade Social ou de outro regime, nacional ou estrangeiro, 
salvo o da assistencia medica e no caso de recebimento de pensao 
especial de natureza indenizatoria, observado o disposto no inciso VI 
do art. 4°, e tambem beneficiario do Beneficio de Prestacao 
Continuada.". 

Em sendo assim, desde que preenchidos todos os requisitos legais, o 

estrangeiro que for devidamente naturalizado fara jus nao so ao beneffcio 

assistencial, como tambem a todos os beneffcios previdenciarios. 

E fato que a doutrina majoritaria entende que o estrangeiro naturalizado 

adquire o status de cidadao brasileiro cujo conceito e concernente ao gozo efetivo 

dos direitos individuals, coletivos, sociais e polfticos. Por este motivo tem-se como 

iguais, no que se refere ao beneffcio assistencial, tanto o estrangeiro naturalizado 

como o proprio brasileiro. 

Real controversia existe quanto a possibilidade de o estrangeiro nao-

naturalizado auferir o beneffcio assistencial em iguaidade com os brasileiros natos e 

naturalizados, sendo este objeto de discussao posterior deste estudo. 

3.4 DO REQUERIMENTO, REVISAO E CANCELAMENTO DO BENEFJCIO 

Para o recebimento do beneficio faz-se necessario requerer o mesmo 

administrativamente junto ao INSS, quando preenchidos os requisitos para o 

enquadramento do indivfduo como beneficiario. Excecao se faz nos casos em que o 

Judiciario intervem diante da provocacao da parte interessada. Nas palavras de 

Carlos Simoes (2009, p. 332): 

"A concessao do beneffcio, pelo INSS, esta sujeita ao preenchimento 
dos requisitos legais, acima expostos, com a ressalva quanto ao 
citado limite, uma vez que tern a natureza de ato administrative 
vinculado, demandando, portanto, de investigacao probatoria da 
efetiva presenca dos requisitos legais. Mas sua demanda ao Poder 
Judiciario nao esta condicionada a previo requerimento ao INSS, no 
caso espeeffico do citado limite de renda familiar, porque e publico e 
notorio seu indeferimento." 
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Em virtude de ser o limite de renda familiar um ato administrative vinculado e 

sendo o INSS obrigado a faze-lo, nao ha sentido em acionar o Judiciario somente 

apos uma tentativa frustrada perante o orgao operador do beneffcio. 

Administrativamente, o meio adequado e o Requerimento de Amparo Social, 

sendo tambem necessaha a apresentagao de alguns documentos, dentre eles 

atestado do conselho de assistencia social (ou de autoridades locais ou mesmo de 

assistentes sociais), que possa certificar a inexistencia de atividade remunerada 

bem como a composicao do grupo familiar e laudo de avaliacao, emitido por equipe 

multiprofissional. 

De acordo com o artigo 37 da LOAS, o beneficio e concedido, de infcio, pelo 

prazo de 12 meses, no maximo, para a pessoa com deficiencia e 18 meses para o 

idoso, passando posteriormente a ser pago continuamente, se mantidas as 

condigoes em que foi concedido. 

Quanto a revisao do BPC, esta e realizada em conformidade com o caput do 

artigo 21 da LOAS, fazendo-se necessaha a cada 2 (dois) anos a partir da 

concessao do beneffcio. Neste sentido, observa-se no "Art. 21. O beneffcio de 

prestagao continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliagao da 

continuidade das condigoes que Ihe deram origem", confirmando tal argumento. 

O processo de revisao sofreu alteragoes a partir de 2007, por meio do 

Decreto n° 6.214/07, de modo que ate entao esta revisao era realizada 

periodicamente e na forma de etapas, sendo que todos os beneffcios concedidos em 

um determinado perfodo eram avaliados na sua etapa respectiva. Ao todo haviam 

sido realizadas seis etapas de revisao ate a promulgagao do Decreto n° 6.214/07. 

Eis o que trata o artigo 42 do dispositivo em comento, responsavel pelas alteragoes: 

"Art. 42. O Beneffcio de Prestagao Continuada devera ser revisto a 
cada dois anos, para avaliacao da continuidade das condigoes que 
Ihe deram origem, conforme dispoe o art. 21 da Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, passando o processo de reavaliagao a integrar o 
Programa Nacional de Monitoramento e Avaliacao do Beneffcio de 
Prestagao Continuada. 
Paragrafo unico. A reavaliagao do beneficio de que trata o caput sera 
feita na forma disciplinada em ato conjunto especffico do Ministerio 
do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e do Ministerio da 
Previdencia Social, ouvido o INSS." 
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Maria Lucia Lopes da Silva (2004, p. 235) esboca sua critica quanto ao 

processo de revisao do BPC da seguinte forma: 

"E preciso dizer que a realizagao da revisao sob a alegacao do 
controle de fraudes nao se justifica, uma vez que a lei e todos os atos 
normativos preveem o cancelamento dos beneficios concedidos 
irregularmente, por intermedio de mecanismos especificos [...] a 
melhor forma de controlar a fraude e evita-la [...] exige-se uma 
inversao da logica: e preciso assegurar a participacao e o controle da 
populacao usuaria e dos gestores e tecnicos da area da Assistencia 
Social, em todas as etapas do processo relativo ao BPC, 
especialmente na concessao do mesmo! Este e o melhor caminho 
para um controle justo e democratico." 

Sua critica e justamente voltada para a ideia de utilizacao do processo 

revisional como ferramenta de localizacao e combate as fraudes, quando na verdade 

deve ser um instrumento de avaliacao do BPC quanto a sua gestae 

Julga-se servir a revisao periodica como forma de garimpo a procura de 

imperfeigoes contidas na LOAS, de modo que o beneficio sera mantido ou 

suspenso, tomando-se por base os criterios objetivos estabelecidos na LOAS, 

quanto ao limite de renda familiar mensal per capita e tambem quanto a condigao de 

deficiente, sendo estes criterios, como ja e sabido, limitadores do acesso ao 

beneficio. 

Dessa forma, o objetivo principal da revisao e corrigir distorgoes na 

concessao e na manutengao do beneficio de prestacao continuada junto ao idoso e 

a pessoa com deficiencia, na busca de manter sob a protecao assistencial aqueles 

que tern direito ao beneficio assistencial de prestacao continuada e dependem dele 

para prover sua manutengao. 

Tais objetivos vem sendo atingidos discretamente e pode-se dizer que o 

processo de revisao constitui importante indicador para o conhecimento das 

condigoes de vida dos beneficiarios do BPC, contribuindo tambem para a avaliagao 

das agoes assistenciais como um todo. 

Quanto a cessagao e cancelamento do beneficio o artigo 21 da LOAS enfatiza 

em seus §§ 1°e2° : 
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§ 1° O pagamento do beneficio cessa no momento em que forem 
superadas as condicoes referidas no caput, ou em caso de morte do 
beneficiario. 
§ 2° O beneficio sera cancelado quando se constatar irregularidade 
na sua concessao ou utilizacao." 

O beneficio tambem cessa na hipotese de morte presumida ou ausencia do 

beneficiario, declarada judicialmente. Vale ressaltar que neste caso ou no caso de 

morte comprovada, nao ha que se falar em transferencia a herdeiros, pois se trata 

de um beneficio personalissimo. 
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4 DAS POLEMICAS ATUAIS A C E R C A DO BENEFiCIO ASSISTENCIAL DE 

PRESTAQAO CONTINUADA 

E parte da historia legislativa brasileira, em especial quando se trata de 

inovacoes constitutionals, que estas sofram diversas crfticas durante seu perfodo 

initial de vigencia justamente por trazer a incognita quanto a sua repercussao junto 

ao ordenamento. 

Assim foi, e continua sendo nos dias de hoje, quando se fala da Assistencia 

Social como instituto jurfdico, inovacao da atual Constituicao Federal, em especial 

sua Lei Organica (Lei n° 8.742/93) e demais Leis e Decretos que a regulamentaram 

posteriormente. 

Para tanto, este capitulo tern por objetivo trazer para discussao alguns dos 

pontos que ainda desafiam o legislador ordinario e, principalmente, os aplicadores 

do Direito, que volta e meia veem-se diante de situacoes complexas referentes ao 

Beneficio Assistencial de Prestacao Continuada. Observando neste ponto que, os 

principios norteadores dispostos na Carta Maior, em especial a protecao a dignidade 

da pessoa humana, a vida e a nao discriminacao sob nenhuma hipotese, serao a 

chave para o entendimento do tema proposto. 

4.1 SOBRE OS ESTRANGEIROS NAO-NATURALIZADOS 

Anteriormente, abordou-se a situacao do estrangeiro no Brasil quanto a 

concessao do beneficio assistencial. Em resumo, foi dito que diante da disposicao 

constitucional que impossibilita a distincao entre brasileiros natos e naturalizados, 

resguardados os casos previstos na Constituicao Federal, nao ha que se falar em 

nao-concessao do beneficio ao brasileiro naturalizado, sendo este indiscutivelmente 

um brasileiro igual a qualquer outro. 

O ponto controvertido existente, outrora levantado, e inerente a possibilidade 

de concessao ao estrangeiro nao-naturalizado justamente por nao possuir o status 

de cidadao brasileiro, sendo este considerado por alguns como um pre-requisito a 

concessao do beneffcio. 
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Aqueles que defendem a nao concessao do beneficio embasam-se 

justamente neste aspecto da cidadania como chave para a falta de direito do 

estrangeiro, alegando-se ser fundamental desfrutar do status de nacional do Estado, 

que confere tais direitos, nao sendo possivel, sem a presenca desse status, que o 

principio da iguaidade possa ser invocado. 

Para a confirmacao deste entendimento quanto a necessidade de ser cidadao 

brasileiro para auferir o beneficio, os defensores da tese alegam o disposto no artigo 

1° da LOAS (Lei n° 8.742/93): 

"Art. 1° A assistencia social, direito do cidadao e dever do Estado, e 
Politica de Seguridade Social nao contributiva, que prove os minimos 
sociais, realizada atraves de um conjunto integrado de acoes de 
iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento as 
necessidades basicas." (grifo nosso). 

Nesta defesa aduz-se ainda o disposto no artigo 195 da Constituicao Federal, 

em seu § 5°, dizendo que "nenhum beneficio ou servico da seguridade social podera 

ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". 

Em sendo assim, nao seria possivel uma interpretacao extensiva do nosso 

ordenamento juridico para que seja concedido o beneficio de prestagao continuada 

ao estrangeiro, pelo fato de esta extensao ferir o dispositivo acima em ofensa ao 

interesse publico. 

O presente estudo segue o entendimento contrario a estes, atribuindo ao 

estrangeiro nao-naturalizado direito semelhante ao brasileiro quanto ao beneficio 

assistencial. Para a compreensao desta tese faz-se necessaria a exposigao dos 

fundamentos constitutionals e legais bem como de julgados recentes que se 

seguem. 

4.1.1 Da Interpretagao Constitucional e Legal 

A priori, e sabido que os direitos e garantias fundamentais sao estendidos aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no pais, encontrando a devida protecao no 
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ar t i go 5°, caput, da Constituicao Federal, dispondo sobre os direitos e garantias 

fundamentais. 

Vejamos, in verbis: 

"Art. 5° - Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a iguaidade, a 
seguranga e a propriedade, nos termos seguintes:" 

Em complementacao, o artigo 6°, CF, que trata dos direitos sociais, os quais 

tambem estao inseridos no titulo constitucional destinado aos direitos e garantias 

fundamentais, dispoe que "sao direitos sociais a educagao, a saude, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia social, a protecao a maternidade e a 

infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao" (grifo 

nosso). 

Tem-se por consequencia que se tratando de direitos e garantias 

fundamentais, sendo estes individuals e coletivos ou mesmo sociais, nao ha que se 

falar em diferenciagao entre brasileiros e estrangeiros residentes no Pais, 

prevalecendo o principio da isonomia. 

Visto isso, percebe-se de pronto que, assim como a Constituigao Federal e a 

maior responsavel quanto a isonomia entre brasileiros e estrangeiros, apenas a 

mesma detem a competencia necessaha para definir as necessarias limitagoes. 

A Carta Maior e taxativa quanto a nao discriminagao de qualquer pessoa por 

conta de sua nacionalidade ou origem, cor da pele, condigao social, qualquer outro 

motivo (artigo 3°, inc. IV, CF). A equiparagao de direitos e deveres entre nacionais e 

estrangeiros, com as excegoes previstas na propria Constituicao, serve de 

orientagao quanto ao tratamento dos residentes do Pais. 

Sobre o tema, o Prof. Jose Afonso da Silva (2004, p. 337) explana: 

"O principio e o de que a lei nao distingue entre nacionais e 
estrangeiros quanto a aquisicao e ao gozo dos direitos civis (CC, art. 
3°). Ha, porem, limitagoes aos estrangeiros estabelecidas na 
Constituigao, de sorte que podemos asseverar que eles so nao 
gozam dos mesmos direitos assegurados aos brasileiros quando a 
propria Constituicao autorize a distincao." 
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Dentre algumas limitagoes constitutionals ao estrangeiro destacamos: o 

artigo 14, §§ 2° e 3°, que tratam do alistamento e da elegibilidade eleitorais; o artigo 

190 que trata do arrendamento de propriedade rural por pessoa ffsica ou jurfdica 

estrangeira; o artigo 172 que trata dos investimentos de capital estrangeiro; o artigo 

222 que trata da propriedade de empresa jornalfstica e de radiodifusao sonora e de 

sons e imagens; o artigo 227, § 5°, que trata da adogao da crianga ou adolescente 

por parte de estrangeiro. 

Enfim, percebe-se que a Constituicao Federal cumpre o seu papel de 

Constituigao analltica, por abarcar em seu bojo os mais variados institutos juridicos, 

apontando inclusive as limitagoes que o legislador constitucional entendeu por 

necessarias quanto a concessao de direitos a figura do estrangeiro. 

Insta-se afirmar que apenas a Carta Maior pode prever direitos, deveres e 

limitagoes ao estrangeiro, de modo que os direitos e garantias fundamentais, como 

ja fora dito, estao assegurados ao estrangeiro, dentre eles o direito a assistencia 

social. 

Ante o que fora exposto, a assistencia social tern sua previsao, para todos 

que dela necessitem, no artigo 203 da Carta Maior, sendo o seu inciso V o 

garantidor do beneficio assistencial em comento como se segue: 

"Art. 203. A assistencia social sera prestada a quern dela 
necessitar, independentemente de contribuigao a seguridade social, 
e tern por objetivos: 
(...) 
V - a garantia de um salario minimo de beneficio mensal a pessoa 
portadora de deficiencia e ao idoso que comprovem nao possuir 
meios de prover a propria manutengao ou de te-la provida por sua 
familia, conforme dispuser a lei." (grifo nosso). 

A Constituigao remete ao legislador ordinario a regulamentagao deste 

dispositivo, entretanto, nao Ihe atribui competencia para desrespeitar os limites 

constitutionals, inclusive no que diz respeito a diferenciagao entre brasileiros e 

estrangeiros, nao podendo, portanto, o legislador infraconstitucional retirar a 

protegao aos estrangeiros quanto aos direitos e garantias fundamentais. 

A alegagao fundada no artigo 1° da LOAS de que apenas ao cidadao esta 

disponivel o beneficio resta inoperante, pelo fato precipuo de nao ser esta condigao, 

requisito inerente a pessoa do beneficiario. 0 artigo 203 apontado acima e claro em 
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seu inciso V ao dizer que o beneficio sera devido as pessoas portadoras de 

deficiencia e aos idosos hipossuficientes, nao fazendo qualquer mencao quanto a 

condigao de cidadao. 

Tal regulamentagao, por parte do legislador ordinario, dada atraves da Lei n° 

8.742/93, em nenhum momento fez qualquer restrigao em seu texto ao estrangeiro 

quanto do direito ao beneficio, apenas calou-se quanto ao mesmo. Na verdade, 

coube ao Decreto n.° 6.214/07 que regulamenta o beneffcio, restringir este direito. 

Tratando ainda da importancia dos direitos fundamentais e de sua 

indisponibilidade Sergio Fernando Moro (2001, p. 31) diz que "Atribuir a um direito o 

carater de fundamental, em primeiro lugar, imuniza-o contra a politica ordinaria, 

retirando-lhe da esfera de disponibilidade do legislador". 

Em complementagao deste pensamento, acrescenta-se a visao de Ingo 

Wolfgang Sarlet (1998): 

"De pronto, verifica-se que a vinculagao aos direitos fundamentais 
significa para o legislador uma limitagao material de sua liberdade de 
conformacao no ambito de sua atividade regulamentadora e 
concretizadora. 
[...] 
Isto significa, em ultima ratio, que a lei nao pode mais definir 
autonomamente (isto e, de forma independente da Constituigao) o 
conteudo dos direitos fundamentais, o qual, pelo contrario, devera 
ser extrafdo exclusivamente das proprias normas constitucionais que 
os consagram". 

Por este entendimento, consagra-se que ao legislador ordinario resta 

impossibilitada a restrigao de qualquer direito fundamental assegurado 

constitucionalmente, por nao ser materia de trato infra-legal, mas apenas 

constitucional. 

Como dito anteriormente, a Lei n°. 8.742/93 nao operou qualquer restrigao em 

seu texto, esta foi tarefa do Decreto n.° 6.214/07 que, pelas razoes acima vistas, 

violou a Constituigao Federal. Alem do mais, vale lembrar que os Decretos sao 

instrumentos normativos editados pelo Poder Executivo para tornar efetivo o 

cumprimento da lei, e, assim sendo, teriam ainda menos poder para efetuar tamanha 

restrigao. 
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4.1.2 Dos Julgados Sobre o Tema 

Neste momento, vale o estudo de alguns casos que coadunam com o 

entendimento acima apontado, destacando que, tais casos aqui expostos, tratam da 

concessao do beneficio assistencial aos estrangeiros de diferentes nacoes e com 

diferentes necessidades. 

De initio trataremos da analise do julgamento do recurso interposto pelo 

Instituto National da Seguridade Social - INSS - por parte da 2 a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Federais da Secao Judiciaria do Rio de Janeiro, referente ao 

Processo de n° 2009.51.51.047895-6/01, que em 09 de novembro de 2010, teve o 

seguinte entendimento: 

"PREVIDENCIARIO - CONCESSAO DE LOAS PARA 
ESTRANGEIRO - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL 
PORTUGUESA NAO NATURALIZADA BRASILEIRA, CONTANDO 
COM 98 ANOS DE IDADE, RESIDINDO DESDE 1953 NO BRASIL -
IDOSA. DESAMPARADA. HOSPEDADA NO ABRIGO SANTA 
MARIA, EM SANTlSSIMO - RECIPROCIDADE COM LEGISLAQAO 
PORTUGUESA - TRATAMENTO ANALOGO DA LEI N° 32/2002 -
CARATER EVENTUAL E EXCEPCIONAL - RECURSO DO INSS 
CONHECIDO E NAO PROVIDO." 

O caso em tela conta como parte, com uma estrangeira de origem 

portuguesa, de modo que este fato por si so torna o entendimento do Juiz Relator, 

Vladimir Santos Vitovsky, bastante esclarecedor e confirmador do entendimento que 

ao estrangeiro existem reais hipoteses que permitem a concessao do beneficio. Em 

seu voto o Juiz Relator aduz: 

"A legislacao portuguesa nos art. 82 e 84-a da Lei n° 32/2002 preve o 
sistema de agao social que tern por objetivos fundamentais a 
prevencao e reparacao de situacoes de carencia e desigualdade 
socioeconomica, de dependencia, de disfuncao, exclusao ou 
vulnerabilidade sociais, destinando-se a assegurar especial protecao 
aos grupos mais vulneraveis, notadamente criancas, jovens, pessoas 
com deficiencia e idosos, bem como a outras pessoas em situacao 
de carencia economica ou social, disfuncao ou marginalizacao social 
(art. 82 da Lei n° 32/2002). Seu art. 84-a preve a concessao de 
prestagoes pecuniarias apenas em carater eventual e em condigoes 
de excepcionalidade, dando-se enfase as prestagoes em especie, ao 
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acesso a rede de servigos sociais e ao apoio a programas de 
combate a pobreza e a marginalizagao social. Importante salientar 
que o sistema de agao social abrange os estrangeiros, bastando 
que sejam residentes em Portugal." (grifo nosso). 

Faz-se mister invocar os preceitos baseados em tratados firmados entre 

Brasil e Portugal, bem como a Lei portuguesa n° 32/2002 em comento, que trata 

justamente do sistema de seguranga social daquele Pais, como fez o Juiz Relator 

em seu voto pois, entre Brasil e Portugal, devido a estes pactos entre nagoes, deve 

existir o minimo de reciprocidade entre ambos, incluindo-se a protegao social. 

Ainda nas palavras do Juiz relator: 

"ha reciprocidade entre o tratamento assistencial portugues e o 
brasileiro, devendo tao somente haver adequagao as hipoteses de 
concessao do beneficio, a saber, alem da idade (ou deficiencia) e a 
miserabilidade, deve ser concedido em carater eventual e 
excepcional aos estrangeiros Portugueses residentes no Brasil, tal 
qual se observa na hipotese da autora". 

Com base no exposto, tem-se por pacifico o entendimento da possibilidade de 

concessao para o caso em tela e para os casos que envolvam brasileiros e 

Portugueses. Esforgo maior faz-se na busca de argumentos que justifiquem a 

concessao do beneficio a estrangeiros de origens diversas. 

Um caso bastante interessante que ilustra esta situacao e o do estrangeiro 

Mama Selo Djalo, nacional da Guine-Bissau, que desafiou totalmente a tese 

daqueles que entendem pela nao possibilidade de concessao a estrangeiros. 

O estrangeiro em tela e nacional da Guine-Bissau como ja dito, alem de estar 

residindo no Brasil a cerca de dez anos de forma irregular. Acrescenta-se a isso o 

fato de ser ele portador de uma doenga terminal. O mesmo requereu o beneficio 

assistencial sendo negado pelo INSS o que acarretou a busca ao Poder Judiciario, 

dada pelo processo de n° 0507062-90.2009.4.05.8100 no Estado do Ceara. 

Sendo concedido o beneficio assistencial em 1 a instancia, coube recurso por 

parte do INSS sendo este apreciado pela Turma Recursal do Ceara. O Juiz Federal 

George Marmelstein Lima em seu voto negou provimento ao recurso. 

Em seu entendimento, o Juiz Federal analisou o caso e de inicio aportou o 

fato de que os direitos previstos no artigo 5° da Constituigao Federal sao garantidos 

"aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil". De fato o autor da presente 
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acao reside no pais, mesmo que irregularmente, e inclusive laborando atraves de 

pequenOS serYicos, prestados a comunidade em que vivia que garantiam sua 

subsistencia. 

Depois da doenca, o mesmo ficou comprovadamente incapacitado para o 

trabalho, alem de nao possuir familiares que pudessem mante-lo, sendo, pois 

incapaz de sobreviver e tratar sua doenca. 

O INSS alegou a situacao irregular do estrangeiro alem do fato de nao ser ele 

nacional de Portugal, nao sendo possivel falar-se em reciprocidade entre nacoes 

quanto a assistencia social. Entretanto ao mesmo foi concedido por sentenca judicial 

dada pelo Juiz Federal Dr. Alcides Saldanha, a garantia de permanencia no Brasil 

ate o fim de seu tratamento medico, fundamentado da seguinte forma: 

"a permanencia do estrangeiro no territorio nacional revela-se como 
um dos unicos meios disponiveis, senao o unico, para se garantir a 
continuidade do tratamento medico, mormente quanto ao fato de que 
o pais de origem do autor (Guine-Bissau) sabidamente nao possui 
estrutura medico-hospitalar adequada para o combate a molestia que 
o acomete (insuficiencia renal cronica terminal por nefroesclerose 
hipertensiva)" (Proc. 2009.81.00.000642-6 - 10a Vara/CE). 

Atraves desta sentenca judicial a situacao do estrangeiro no Pais deixou de 

ser irregular, pois a Guine-Bissau, assim como o Brasil, faz parte da Comunidade de 

Paises de Lingua Portuguesa - CPLP, que possuem um acordo especifico sobre a 

concessao de visto temporario para tratamento medico, acrescendo-se a isso o fato 

de o autor ter contraido a doenca apos sua entrada em territorio nacional, fato este 

que afasta qualquer justificativa quanto ao seu ingresso com o unico intuito de 

auferir o tratamento e o beneficio assistencial. 

No decorrer deste estudo deixamos claro que em nenhum momento a 

legislacao brasileira, quanto a assistencia social, foi explicita nem implicita em seu 

entendimento a ponto de negar-se o beneficio aos estrangeiros. Alem do mais e 

sabido que a dignidade da pessoa humana como principio fundamental alem do 

direito a vida, sao protegidos constitucionalmente, nao podendo existir violacao nem 

limitacao quanto a estes preceitos. 

Em trecho de seu voto, o Juiz Federal George Marmelstein Lima, foi bastante 

feliz quando disse: 
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"A sua condigao, portanto, e de residente, tanto que Ihe foi 
reconhecido o direito ao tratamento medico gratuito. Nao e coerente 
reconhecer a ele o direito de ser tratado no Brasil e nao Ihe conceder 
os meios mfnimos para a sua sobrevivencia. Mama Djalo nao pode 
trabalhar. Mas precisa se alimentar, pagar o aluguel e o transporte 
para o seu tratamento. O direito constitucional brasileiro previu o 
beneffcio assistencial exatamente para esse tipo de situagao, onde a 
pessoa esta em condigoes de extrema vulnerabilidade fisica e 
financeira. Negar a Mama Djalo esse direito so porque ele nao 
nasceu em nosso pais seria avalizar um preconceito por 
nacionalidade incompatfvel com qualquer nogao de dignidade 
humana, especialmente quando nao ha qualquer norma 
constitucional ou legal que autorize claramente esse tipo de 
discriminacao." 

E com base no direito a vida, na dignidade da pessoa humana e no preceito 

constitucional elencado no artigo 3° da Carta Maior onde constitui objetivo da 

Republica Federativa do Brasil "promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem", acrescendo-se ainda que o autor nao se apresenta como mero aproveitador 

da boa vontade de um Pafs, mas sim, como alguem que aqui veio buscar 

crescimento e oportunidades, que foi negado provimento ao recurso interposto pelo 

INSS e mantida a sentenga reconhecendo o direito da parte de receber o beneffcio 

assistencial enquanto permanecesse no Brasil, fortalecendo ainda mais o 

entendimento da possibilidade aos estrangeiros, sob a analise dos casos concretos. 

Em 2009 foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal caso de 

Repercussao Geral a partir de decisao de Recurso Extraordinario RE 587970, 

interposto pelo INSS apos a condenagao do instituto ao pagamento do beneffcio 

assistencial a estrangeira Felfcia Mazzitello Albanese, residente ha mais de 54 anos 

no Brasil. 

0 entendimento do Juizado Especial foi de que a legislagao ordinaria cabe 

apenas definir os criterios para aferigao da miserabilidade, nao sendo Ifcito limitar o 

beneffcio nos termos pretendidos pelo INSS. 

Na sustentagao do instituto alegou-se que nacionais e estrangeiros nao estao 

em identica situagao fatica. Citou, em apoio desta tese, o fato de terem sido 

estendidos aos Portugueses residentes no pafs os mesmos direitos dos cidadaos 

brasileiros, com isso significando que aos demais nao seriam assegurados iguais 

direitos. 
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Entretanto, a tese da defesa da autora manteve-se vitoriosa ao alegar que a 

pretensao do INSS "implicaria odiosa discriminacao entre nacionais e estrangeiros e 

conflita com a dignidade da pessoa humana". 

No voto do relator do recurso o Ministro Marco Aurelio, percebeu-se a 

repercussao geral do tema aduzindo que: 

"Levem em conta nao apenas o grande numero de estrangeiros 
residentes no pais, como tambem o fato da materia repercutir, 
considerado o INSS, no campo dos interesses dos cidadaos 
brasileiros. 
[...] 
cumpre ao Supremo definir, passo a passo, o tratamento a ser 
dispensado, sob o angulo constitucional, a nacionais e estrangeiros 
residentes no Brasil". 

Em conclusao, podemos entender que a situacao do estrangeiro no Brasil 

quanto ao beneficio assistencial e por demais polemica. Entretanto, o Poder 

Judiciario vem progredindo generosamente em seus entendimentos de modo que, a 

analise concisa de cada caso revela a necessidade de uma analise na legislacao 

que trata deste assunto, fortalecendo sempre que o direito a vida e a dignidade 

humana estao acima de qualquer conduta discriminadora. 

4.2 SOBRE O CRITERIO DE AFERIQAO DA MISERABILIDADE 

Outro tema que ha muito tempo e motivo de discussao e o relativo ao 

requisito disposto no § 3°, do artigo 20 da Lei n° 8742/93, que se refere ao criterio 

objetivo de afericao da miserabilidade para a concessao do beneficio assistencial. 

A discussao previamente abordada traz a guisa deste estudo, mais uma vez, 

este dispositivo legal que traduz uma presuncao absoluta de miserabilidade de modo 

que a Lei assim dispoe: 

"Art. 20. O beneficio de prestacao continuada e a garantia de 1 (um) 
salario minimo mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso 
com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem nao possuir meios 
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de prover a propria manutengao e nem de te-la provida por sua 
familia. 
[ • • • ] 

§ 3° Considera-se incapaz de prover a manutengao da pessoa 
portadora de deficiencia ou idosa a familia cuja renda mensal per 
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salario minimo." 

Assim sendo, trata-se de um criterio que, preenchido diretamente, ja traduz a 

necessidade daquele que pleiteia o beneficio, sendo de pronto, suficiente para a 

concessao do BPC. 

0 fato controverso encontra assentamento justamente nesta escolha 

legislativa quanto a fragao definida como criterio. Inumeros sao os entendimentos 

que derrubam a necessidade de preenchimento deste requisito, que ainda se 

mantem firme como arma de limitagao ao acesso do beneficio. 

Neste estudo buscaremos expor tais entendimentos atraves da analise da 

doutrina, alem de trazer a tona alguns julgados relativos a este problema envolvendo 

tambem outras formas de comprovagao de miserabilidade, levando-se em conta a 

dignidade da pessoa humana. 

4.2.1 Sobre a Dignidade da Pessoa Humana 

O principio da dignidade da pessoa humana insculpido no inciso III, do artigo 

1° da Constituigao Federal, e elemento indispensavel para o entendimento real do 

quao e necessario o beneficio assistencial bem como, do quanto o Estado encontra-

se obrigado diante da sociedade a zelar pelo bem-estar de todos. 

E justamente no Name presente entre o conceito de dignidade humana e 

minimo existencial, que encontramos base para um entendimento plausivel que 

confere ao legislador o dever de rever ou atenuar a exigencia imposta pelo criterio 

em estudo. 

A este respeito vale a citagao das palavras de Barroso (2003, p. 335), 

conceituando que: 

"A dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de 
valores civilizatorios incorporados ao patrimdnio da 
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humanidade. O conteudo juridico do principio vem associado aos 
direitos fundamentais, envolvendo aspectos dos direitos individuais, 
politicos e sociais. Seu nucleo material elementar e composto do 
minimo existenciai, locucao que identifica o conjunto de bens e 
utilidades basicas para a subsistencia fisica e indispensavel ao 
desfrute da propria liberdade. Aquem daquele patamar, ainda que 
haja sobrevivencia, nao ha dignidade." (grifos nossos) 

Trata-se, pois, o minimo existenciai, da garantia de recursos dos mais 

variados, necessarios a sobrevivencia ao menos fisica do individuo. A dignidade da 

pessoa humana engloba o minimo existenciai, pois aquela nao cabe falar-se apenas 

em sobrevivencia, mas sim, em uma vivencia, onde se respeite os direitos 

necessarios a convivencia em sociedade da maneira mais igualitaria e menos 

vexatoria possivel. 

A par do ja dito quanto a dignidade humana, vale a analise do disposto no 

artigo 7°, inciso IV da Carta Maior, que garante ao trabalhador um salario cujo valor 

minimo deva "atender as suas necessidades vitais basicas e as de sua familia com 

moradia, alimentacao, educacao, saude, lazer, vestuario, higiene, transporte e 

previdencia social". 

Eis uma verdadeira incongruencia, pois, o criterio em estudo, necessario a 

concessao do beneficio a um individuo, foi vinculado justamente sobre este salario-

minimo que, pelo menos em tese, garante ao trabalhador e a sua familia o minimo 

necessario a subsistencia. 

E sabido que o valor do salario-minimo atual nao e nem de perto suficiente 

para garantir o que constitucionalmente deveria ser assegurado por ele. Dai 

visualizarmos que a definicao dada pelo legislador sobre a miserabilidade foi por 

demais excessiva, levando-se ao questionamento referente a base empirica utilizada 

pelo mesmo para a escolha da fracao de %. 

Pode-se concluir que o legislador nao se preocupou com o quanto o valor do 

salario-minimo e suficiente para atender as necessidades do trabalhador e de sua 

familia, tomando a linha de pobreza severamente achatada. 

4.2.2 Sobre o Valor de % do salario-minimo 
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Por ser objeto de demasiadas crfticas, o valor que fixa a miserabilidade em V* 

do salario-minimo torna-se o elemento central do estudo a partir de agora. 

E tao visivel e inegavel o absurdo deste criterio que somente na Camara dos 

Deputados ha 20 projetos de lei que visam a majoracao do valor (PL ns. 738, 883, 

1.063, 1.143, 1.123, 1.451, 1.519, 1.477, 1.527, 1.828, 1.743, 3.108, 3.197, 2.706, 

2.712, 3.459, 463, 788 e 1.463 - todos tramitando em apenso ao PL n° 3.055/99). 

Entretanto ate entao nao houve qualquer correcao legislativa. 

Conforme visto anteriormente, o valor atual do salario-mfnimo nao atende o 

que a Constituicao Federal determinou como necessario para uma vida digna. 

Entretanto, como se ja nao fosse suficiente a alegacao de que a familia que vive 

com tal salario necessita de amparo, o legislador reduziu por demais o limite 

necessario ao beneficio. 

Pois bem, se analisarmos outros beneficios assistenciais de carater 

financeiro, todos institufdos posteriormente ao BPC, veremos que ha verdadeira 

discrepancia de valores relacionados a renda per capita, de modo que os mesmos 

tratam a miserabilidade de forma mais branda. 

Como exemplos citamos: o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil 

(PETI) regulamentado pela Portaria n° 458 do Ministerio da Previdencia e 

Assistencia Social, de 4 de outubro de 2001, que estabelece suas diretrizes e 

normas; o Programa Nacional de Acesso a Alimentacao (PNAA) instituido pela Lei n° 

10.659/03; alem do Programa de Garantia de Renda Minima (PGRM) instituido pela 

Lei n° 9.533/97. Todos eles devidos as famflias que comprovem renda per capita 

inferior a Vz salario mfnimo. 

Atraves desta comparacao torna-se ainda mais evidente a rigidez excessiva 

para considerar alguem hipossuficiente para o beneffcio assistencial, de modo que 

os outros instrumentos assistenciais entendem a miserabilidade de uma forma mais 

realista. 

Nas palavras de Carlos Gustavo Moimaz Marques (2009, pag. 124-125) em 

relacao a estes instrumentos: 

"Nao se justifica, ante a identidade comum entre todos eles, o 
tratamento diferenciado da definicao de miserabilidade 
[.-] 
Nunca e demais observar que os direitos sociais remetem a um 
conceito de liberdade configurado a partir da iguaidade. Quebrar o 
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espirito isonomico e quebrar toda a sistematica defendida pelo 
sistema de seguridade social." 

Trata-se entao de verdadeira afronta a sociedade que confia no amparo dado 

pela seguridade social, em especial a assistencia social, e principalmente ao 

disposto nos principios que norteiam todo esse sistema. 

Atualmente, a Camara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 117/11, do 

deputado Hugo Leal (PSC-RJ), que aumenta para meio salario-mfnimo a renda 

familiar per capita, sendo este sim, verdadeiro avanco capaz de atenuar os 

problemas gerados por esta diferenciacao de valores, passando a abranger um 

numero maior de brasileiros. 

4.2.3 Sobre a Atuacao do Poder Judiciario Quanto ao Criterio Renda 

Evidenciou-se ate aqui ser valida a defesa de que o criterio renda em 

comento colide com os preceitos defendidos constitucionalmente, principalmente no 

que se refere a dignidade da pessoa humana. 

O excessivo achatamento dado pelo § 3° do artigo 20 da tao citada Lei n° 

8.742/93, quando comparado com outros instrumentos assistenciais de transferencia 

de renda, revela a real falta de isonomia existente entre os criterios definidores de 

hipossuficiencia, levando aqueles que se veem prejudicados e necessitados a 

buscar as vias judiciais para auferir seu direito ja resguardado. 

Neste topico iremos adentrar no estudo da atuacao e do posicionamento do 

Poder Judiciario quanto ao beneffcio, sendo o foco o criterio renda. 

4.2.3.1 Da Agao Direta de Inconstitucionalidade - ADIN n ° 1.232-1-DF 

Em conformidade com o dito anteriormente, e sabido que o beneffcio 

assistencial e assegurado constitucionalmente pela norma disposta no artigo 203, 

inciso V da CF/88, sendo que lei ordinaria posterior trataria de sua regulamentacao. 
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Coube, portanto a Lei n° 8.742/93 (LOAS) este dever, de modo que o seu 

artigo 20, § 3° nasceu trazendo consigo a polemica inerente ao criterio definidor da 

hipossuficiencia, qual seja, o da renda per capita inferior a % do salario mfnimo. 

Justamente este criterio, elencado dentre outros da Lei n° 8.742/93 (LOAS), 

teve sua constitucionalidade questionada atraves de Acao Direta de 

Inconstitucionalidade de n° 1.232-1-DF, ajuizada pelo Procurador-Geral da 

Republica da epoca. 

0 Supremo Tribunal Federal- STF entendeu por improcedente a 

argumentacao constante da ADIN, conforme a ementa e o extrato de ata que se 

segue: 

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DA LEI 
FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITERIO PARA RECEBER 
OBENEFlCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A 
RETRIQAO ALEGADA EM FACE AO PROPRIO DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL QUE REPORTA A LEI PARA FIXAR OS 
CRITERIOS DE GARANTIA DO BENEFICIO DE SALARIO MINIMO 
A PESSOA PORTADORA DE DEFIENCIA E AO IDOSO. ESTA LEI 
TRAZ HIP6TESE DE PRESTAQAO ASSISTENCIAL DO ESTADO. 
AQAO JULGADA IMPROCEDENTE. 
EXTRATO DE ATA: 
AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.232-1 
PROCED. : DISTRITO FEDERAL 
RALATOR PARA AC6RDAO: MIN. NELSON JOBIM 
REQTE. : PROCURADO GERAL DA REPUBLICA 
REQDO. : PRESIDENTE DA REPUBLICA 
REQDO. : CONGRSSO NACIONAL 
DECISAO: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a acao 
direta, vencidos, em parte, os Srs. Ministros llmar Galvao (Relator) e 
Neri da Silveira, que emprestavam a norma objeto da causa 
interpretacao conforme a Constituicao, nos termos do voto do Sr. 
Ministro-Relator. Votou o Presidente. Redigira o acordao o Sr. 
Ministro Nelson Jobim. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros 
Marco Aurelio, Sydney Sanches e Celso de Mello, Presidente. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Velloso, Vice-Presidente. 
Plenario, 27.08.98." 

A intencao inicial da ADIN era dar uma interpretacao mais ampla da Lei, de 

modo que outras formas possfveis de comprovacao da miserabilidade nao fossem 

afastadas, estabelecendo pelo menos que aquele criterio referente a renda servisse 

de base para a afericao de miserabilidade, nao sendo tao taxativa a necessidade de 

preenchimento do valor impugnado. 
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Contudo, o STF entendeu apenas que a LOAS era suficiente e legitima para 

definir o criterio de miserabilidade entendendo para tanto que a norma constitucional 

nao era auto-executavel, cabendo a legislagao infraconstitucional sua 

regulamentagao incluindo tambem estabelecer o criterio em comento. 

Pelo entendimento desta ADIN dado pelo STF, restou total liberdade dada ao 

legislador ordinario na definigao dos parametros que o mesmo julgasse adequados. 

4.2.3.2 Dos Julgados Sobre o Tema e o Ativismo Judicial 

O limite fixado em % do salario minimo pelo proprio legislador e sem duvida 

um dos topicos mais polemicos envolvendo o beneficio assistencial que, apesar da 

fundamentagao teorica, exposta ate aqui, abrangendo alguns principios 

fundamentais, ainda nao resta resolvido por parte do legislador. 

Via judicial, e sabida a possibilidade de intervengao para declarar a 

inconstitucionalidade de um texto infraconstitucional, seja incidentalmente ou de 

offcio. A Constituicao Federal e responsavel por definir os instrumentos processuais 

necessarios para tal objetivo. Nas palavras de Moimaz Marques (2009, p. 124): 

"no que diz respeito a questoes envolvendo os direitos sociais 
prestacionais, o proprio sistema constitucional elenca os 
instrumentos processuais especificos para este intento, que sao: a 
agao direta de inconstitucionalidade por omissao (no caso, omissao 
parcial) e o mandado de injuncao". 

Pois bem, como dito anteriormente, justamente atraves da provocagao do 

judiciario ante o orgao supremo, o STF, via Agao Direta de Inconstitucionalidade de 

n° 1.232-1-DF, ainda assim nao restou resolvida a polemica, sendo declarada a 

constitucionalidade do dispositivo limitador do beneffcio. 

Em julgado posterior do proprio STF quanto a materia, manteve-se a 

constitucionalidade do dispositivo, entretanto abriu-se brecha para a atuacao dos 

demais tribunais e jufzes para que se pudesse comprovar a miserabilidade das 

partes por outros meios de prova. Eis parte do voto do Ministro Gilmar Mendes, 

afirmando que: 
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"Os inumeros casos concretos que sao objeto do conhecimento dos 
juizes e tribunals por todo o pais, e chegam a este Tribunal pela via 
da reclamagao ou do recurso extraordinario, tern demonstrado que 
os criterios objetivos estabelecidos pela Lei n. 8.742/93 sao 
insuficientes para atestar que o idoso ou o deficiente nao possuem 
meios de prover a propria manutengao ou de te-la provida por sua 
familia. Constatada tal insuficiencia, os juizes e tribunals nada mais 
tern feito do que comprovar a condigao de miserabilidade do 
individuo que pleiteia o beneficio por outros meios de prova. Nao se 
declara a inconstitucionalidade do art. 20, §3°, da Lei n. 8.742/93, 
mas apenas se reconhece a possibilidade de que esse 
para metro objetivo seja conjugado, no caso concreto, com 
outros fatores indicativos do estado de penuria do cidadao." 
(grifo nosso) 

Este tambem o entendimento do Superior Tribunal de Justiga que conclui: 

"Lei n. 8.742/93, art. 20, § 3°, regulamentando a norma da CF, art. 
203, V, quis apenas definir que a renda familiar inferior a % do 
salario-minimo e, objetivamente considerada, insuficiente para a 
subsistencia do idoso ou portador de deficiencia; tal regra nao 
afasta, no caso em concreto, outros meios de prova da condicao 
de miserabilidade da familia do necessitado (REsp 223.603/SP, 
Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 21.2.2000)" (grifo nosso) 

E certo que por estes entendimentos, que dao brecha ao aplicador do direito 

para buscar a resolugao do caso concreto, busca-se abrandar a rigidez excessiva do 

criterio discutido. Entretanto o mesmo entendimento aquece outro ponto 

controvertido referente ao ativismo judicial e a quebra de iguaidade na concessao do 

beneficio. 

Quanto ao ativismo judicial, este e objeto de atuagao constante do Poder 

Judiciario e motivo de grandes debates. Tern por essentia justamente a omissao 

legislativa, levando o aplicador do direito a assumir este papel. Na definigao de Luis 

Roberto Barroso (2009): 

"O ativismo judicial e uma atitude, a escolha de um modo especifico 
e proativo de interpretar a Constituicao, expandindo o seu sentido e 
alcance. Normalmente ele se instala em situacoes de retracao do 
Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe politica e 
a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam 
atendidas de maneira efetiva. 
[...] 
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A ideia de ativismo judicial esta associada a uma participacao mais 
ampla e intensa do Judiciario na concretizacao dos valores e fins 
constitucionais, com maior interferencia no espaco de atuacao dos 
outros dois Poderes." 

O fato controverso inerente ao ativismo judicial refere-se a adocao da fungao 

de legislador por parte do aplicador do direito, pois este, ao buscar outros meios de 

prova para auferir a situagao de miserabilidade quanto a necessidade da parte para 

o beneficio assistencial, estara legislando para aquele caso concreto, por dar uma 

interpretagao extensiva aos requisitos objetivos delimitados pelo legislador ordinario. 

Como consequencia desse ativismo, resta quebrada a isonomia que deveria 

ser assegurada quanto ao beneficio assistencial, pelo fato de que cada aplicador do 

direito tern uma visao diferente sobre a situagao de hipossuficiencia. Uns com uma 

visao mais branda, outros com uma visao mais proxima do definido na Lei n° 

8.742/93. 

Para exemplificar esta quebra de iguaidade quanto ao deferimento do 

beneficio como consequencia do ativismo judicial, citam-se os seguintes julgados do 

TRF/3 3 Regiao. 

Concedendo o beneficio citam-se: Processo n° 2004.03.99.010833-0, 

reconheceu o direito ao beneficio assistencial sendo que a autora residia junto a seu 

marido, aposentado, com renda de um salario-minimo, seu filho, vigia, com renda de 

R$ 440,00 e sua filha, vendedora, com renda aproximada de R$ 800,00, totalizando 

um total atual aproximado de R$ 1.800,00. Atribuindo sobre este total o criterio da 

renda per capita, esta seria de aproximadamente R$ 450,00, bem superior a % do 

salario-minimo; Processo n° 2002.61.84.000852-0 concedendo o beneficio a 

interessado cuja renda per capita do grupo familiar, composta por 4 (quatro) 

pessoas, e de R$ 1.002,00, maior que % do salario-minimo; Processo n° 

2007.03.00.064999-9 onde a renda familiar composta de 4 (quatro) pessoas, e de 

R$ 1.143,69, tambem superior. 

Ja, em negativa, o mesmo Tribunal entendeu diferente nos seguintes 

processos: Processo n° 2001.61.23.000966-3 com nucleo familiar composto de 3 

(tres) pessoas com renda familiar total de R$ 408,00; Processo n° 

2007.03.00.081376-3 cuja familia era composta por 3 (tres) pessoas com renda de 

R$ 568,03 no total; Processo n° 2007.03.99.020733-3 com nucleo familiar composto 

de 2 (duas) pessoas com renda total de R$ 632,03. 
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Pela analise dos julgados acima, visualizamos a real consequencia de 

atribuir-se ao aplicador do direito o papel de definidor de hipossuficiencia economica, 

pois cada julgador tern uma nogao diferente, levando a ocorrencia de absurdos, 

como aqueles mostrados acima, dentro de um mesmo Tribunal. 

Nas palavras de Moimaz Marques (2009, p. 127): 

"ao adotar a postura de legislador, o aplicador/interprete substitui o 
juizo de valor politico e economico do Legislador, imprimindo ao caso 
o seu proprio criterio de seletividade e distributividade, criterio este 
que nao Ihe e afeto. 
[...] 
Acaba-se malferindo todo o sistema de seguridade social, visto que 
macula outros principios constitutionals que se encontram no mesmo 
patamar daqueles supostamente protegidos, quais sejam a isonomia, 
a separacao de poderes, a seletividade/distributividade e a propria 
universalidade buscada pelo sistema de seguridade social". 

Defende-se sempre que o criterio discutido restringe por demais o acesso dos 

menos favorecidos ao beneficio assistencial, tendo em vista o que dispoe o principio 

da dignidade da pessoa humana cumulado com outros principios. Entretanto ao 

atribuir-se o poder de definicao de hipossuficiencia ao aplicador do direito, existe 

seria afronta a outros principios constitucionais, como dito pelo autor acima. 

A propria Constituicao Federal, no artigo 203, V, cuida da exclusividade dada 

ao Poder Legislativo quanto a tarefa de regulamentar as hipoteses de incidencia da 

prestagao assistencial, nao sendo entao o papel do Poder Judiciario dar uma 

interpretagao extensiva. 

Foi dito anteriormente que o Texto Constitucional tambem se encarregou de 

definir quais os instrumentos habeis para aferir a compatibilidade do fato aos 

principios constitucionais e as leis: a agao direta de inconstitucionalidade e o 

mandado de injungao. 

E justamente atraves destes instrumentos que se entende que o Poder 

Judiciario poderia cumprir o seu papel, sem que para isso assumisse a posigao que 

nao e sua, de legislador do caso concreto evitando-se a quebra de isonomia dos 

direitos sociais. 

Quanto a isso, o Ministro do STF Gilmar Mendes quando do julgamento da 

tutela liminar na Reclamagao n° 4.374/PE, ja mencionada anteriormente, apos 

entender sobre a possibilidade de buscarem-se outros meios de prova para aferir a 
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miserabilidade, observou o seguinte quanto a possibilidade de interposicao de nova 

agao direta de inconstitucionalidade sobre o tema: 

"Ao meu ver, toda essa reinterpretagao do art. 203 da constituicao, 
que vem sendo realizada tanto pelo legislador como por esta corte, 
pode ser reveladora de um processo de inconstitucionalizacao do § 
3° do art. 20 da lei n. 8.742/93." 

Destarte tudo o exposto, percebe-se que os poderes Legislative e Judiciario, 

ja extrapolaram do tempo para corrigir o que erroneamente foi definido no § 3° do 

art. 20 da Lei n. 8.742/93. Cabe, portanto, a priori, ao Poder Judiciario via agao 

direta de inconstitucionalidade encerrar a divergencia dos proprios tribunals quanto a 

constitucionalidade do dispositivo e, posteriormente a esta interpretacao, fazer valer 

a fungao outorgada constitucionalmente pelo artigo 203, V, ao Poder Legislativo para 

que este faga a corregao legislativa adequada e necessaha. 



67 

S CONCLUSAO 

A Assistencia Social foi assegurada na Constituicao Federal como politica 

publica e direito fundamental, elencada dentre os direitos sociais. A propria CF/88 

atribuiu poderes para o legislador infraconstitucional regulamentar a organizagao e a 

forma de prestacao da Assistencia Social, donde nasceu a LOAS (Lei Organica da 

Assistencia Social), a Lei n° 8.742/93. 

A Constituicao Federal ainda garantiu a prestagao por parte do Estado de um 

auxilio de um salario minimo aqueles que nao possuissem condigoes de auferir com 

a propria manutengao, elencando-se como detentores desse direito o portador de 

deficiencia e o idoso. 

Atraves da garantia desse auxilio, entra em cena o Beneficio Assistencial de 

Prestacao Continuada - o BPC - objeto principal deste estudo, sendo este beneficio 

assistencial o responsavel por inumeras controversias juridicas. 

Durante este estudo, nos preocupamos em localizar a Assistencia Social 

dentro do campo da Seguridade Social, atribuindo o real valor de direito social 

constitucionalmente protegido, valor este inerente aos respectivos institutos. 

Adentrando no estudo do beneficio assistencial, percebemos que o seu 

funcionamento e bem elaborado tendo em vista o carater nao-contributivo da 

Assistencia Social, sendo que neste sentido o BPC torna-se objeto de amparo de 

poucos, apenas daqueles rigorosamente selecionados pelo legislador. 

Nesta seara, tivemos uma nogao inicial do quanto a exigencia insculpida no 

dispositivo legal e severa e limitadora, sendo esta a porta de entrada para o estudo 

desenvolvido no ultimo capitulo. 

Especificamente, nos voltamos ao estudo de algumas celeumas que 

envolvem este direito social, objetos de profundas pesquisas por parte da doutrina e 

de verdadeiros desafios juridicos e legislativos. 

Em sendo assim no ultimo capitulo vimos inicialmente a questao que envolve 

a concessao do beneficio assistencial ao estrangeiro, sendo este nao-naturalizado, 

onde constatamos que a Lei n°. 8.742/93 nao operou qualquer restrigao em seu 

texto quanto ao mesmo, sendo esta tarefa do Decreto n.° 6.214/07 que, pelo que foi 

exposto, violou a Constituigao Federal, nao sendo possivel elencar esta restrigao a 

figura do estrangeiro. 
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Corroborando com este entendimento viu-se alguns julgados que apontam um 

progresso quanto a possibilidade que envolve o tema sobre a concessao do 

beneffcio, de modo que a analise de cada caso revela tambem a necessidade de 

uma analise na legislacao sobre o assunto, creditando tais entendimentos a 

superioridade do direito a vida e a dignidade da pessoa humana sobre qualquer 

outro aspecto limitador. 

0 segundo tema vislumbrado referiu-se ao criterio renda per capita familiar, 

responsavel por delimitar o conceito de miserabilidade para o BPC e de limitar 

drasticamente o acesso dos que realmente necessitam do beneffcio. 

A critica referente a este criterio limitador fez-se inicialmente atraves do 

entendimento de mfnimo existenciai e sua garantia via princfpio da dignidade 

humana. A partir de entao, pudemos entender o quao o valor atribufdo - % do 

salario-mfnimo vigente - e insuficiente para atender as necessidades humanas, 

sendo este classificador de uma miserabilidade extrema, muito alem do suficiente 

para que um ser humano entenda-se como necessitado. 

Sendo este o entendimento esmagador da doutrina, buscamos a analise de 

alguns julgados envolvendo o tema, visualizando-se o entendimento dos Tribunals 

nacionais. Eis que surge ponto relevante, na discussao referente ao ativismo judicial. 

Com tudo o exposto neste trabalho monografico, entendemos pela existencia 

de verdadeira omissao legislativa e profunda e inadequada interferencia do Poder 

Judiciario nos casos concretos aqui apresentados, de modo que este ativismo 

judicial, que outrora seria metodo de correcao, evidencia-se como ferramenta 

inadequada para a solucao do problema que aqui se envolve. 

Em conclusao, por tudo o averiguado no presente estudo, envolvendo a 

politica assistencial e as celeumas abordadas - quanto ao estrangeiro e ao criterio 

renda per capita familiar - entendemos que, apesar de inegavel o avango da 

Assistencia Social como garantidora de direitos fundamentais e ferramenta de 

inclusao social, muito ainda ha que ser trabalhado em especial pelo Poder 

Legislative 

Ao Poder Judiciario sempre deve persistir o dever de analisar o caso concreto 

que a ele seja apresentado, entretanto, ao mesmo deve ser cobrado o dever de 

interferir, ante a omissao legislativa, da forma mais correta possfvel e atraves das 

ferramentas necessarias, com o verdadeiro intuito de evitar-se o erroneo ativismo 

judicial e impulsionar as corregoes legislativas que se fazem necessarias para que 
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se assegurem os direitos fundamentais individuals e sociais inerentes a politica de 

Assistencia Social. 
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