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RESUMO 

Esta pesquisa compreende um estudo sobre os aspectos gerais da politica de 

assistencia social, analisando os beneficios assistenciais previstos na Lei Organica 

de Assistencia Social - LOAS - e os criterios a serem observados pelos 

beneficiarios para que tenham acesso ao Beneficio de Prestagao Continuada - BPC, 

que e um beneficio assistencial com o proposito de inclusao social, caracteriza-se 

pela transferencia de renda no valor de um salario minimo mensal destinado aos 

idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiencia, observado certo requisito 

economico, no qual a renda per capita familiar nao pode ultrapassar % do salario 

minimo. A tecnica de pesquisa utilizada foi a analise interpretativa da legislagao 

constitucional e infraconstitutucional e analise qualitativa de julgados referentes ao 

BPC na 8 a Vara Federal da Segao Judiciaria da Paraiba, localizada no Municipio de 

Sousa - PB, utilizando-se do metodo de abordagem dedutivo. Atraves desta 

pesquisa busca estabelecer um novo limite objetivo para a concessao do BPC, ao 

inves da renda perca capita estabelecida na LOAS, em busca de equidade na 

analise da miserabilidade do beneficiario, respeitando o principio da dignidade da 

pessoa humana. A analise da atuagao judicial, ao relativizar o requisito economico 

imposto pela LOAS, vem a reafirmar a introdugao da assistencia social como direito 

fundamental, fortalecendo a ideia de criagao de um novo limite objetivo para 

avaliagao da miserabilidade do idoso e do deficiente que mais se adeque a realidade 

economico-social do Brasil. 

Palavras-chave: Assistencia Social. Requisitos. Inclusao social. Miserabilidade. 

Atuagao judicial. 



ABSTRACT 

This work is an explanation about the general appearance of social assistance policy, 

analyzing the welfare benefit fixed on Organic Law of Social Welfare (Lei Organica 

de Assistencia Social - LOAS) and the criteria to be observed by beneficiary to 

access the Continued Provision Benefit (Beneficio de Prestagao Continuada - BPC). 

The BPC is a care benefit that had an objective: the social inclusion; BPC is 

characterized for the income transference for a minimum wage for month, for old 

people, with 65 years old or more, and deficient people, observed certain requisite 

economic, where the per capita income can't overcome a quarter of minimum wage. 

The research was made through a interpretative analysis of constitutional and extra 

constitutional law and a qualitative analysis of judgments about BPC on 8th district 

court of the judicial section of Paraiba, in Sousa city, Brazil, using the deductive 

method. This research wants to establish a new limitation for the BPC grant, instead 

of the current, see seeking equity and following the human dignity principle. The 

analysis of judicial action, relative to the requirement imposed by economic LOAS, 

has reaffirmed the introduction of social welfare as a fundamental right, supporting 

the idea of creating a new limit order to evaluate the misery of the old people and 

people who have special needs and that best fits economic and social reality of 

Brazil. 

Keywords: Social Work. Requirements. Social Inclusion. Destitution. Judicial action. 
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1 INTRODUQAO 

Com a promulgagao da Constituigao Federal de 1988 (CF/88), a Seguridade 

Social ficou estatuida como politica social moldada na forma de um "tripe" de direitos 

sociais, constituido pela saude, previdencia e assistencia social. A assistencia social 

passa a ser direito fundamental protegido constitucionalmente, com o proposito de 

eliminar a ausencia da protegao social extensiva a todos que dela necessitam, pois 

este e um problema legitimo que merece ser considerado. 

A CF/88 em seu art. 203 garante que a assistencia social sera prestada a 

quern dela necessitar, independentemente de contribuigao, diferentemente da 

Previdencia Social, que obrigatoriamente, necessita de contribuigoes para obtengao 

de beneficios. O inciso V deste artigo estatui que a assistencia social tern por 

objetivo "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". 

A Lei Organica de Assistencia Social (LOAS - Lei n° 8.702/1993) veio a 

implementar a garantia deliberada no art. 203, V da CF/88, atraves do Beneficio de 

Prestagao Continuada (BPC), elencado nos arts. 20 e 21, estabelecendo requisitos 

para a obtengao do mesmo, dentre estes esta a renda familiar per capita nao 

superior a % do salario minimo para a concessao do BPC, comprovando a 

miserabilidade do beneficiario, realizando-se revisao a cada dois anos para 

constatar se esta condigao permanece. 

Objetiva-se atraves desta pesquisa analisar a disposigoes constitucionais e 

infraconstitucionais acerca da assistencia social, em busca de estabelecer um novo 

limite objetivo para a concessao do BPC, ao inves da renda per capita estabelecida 

na LOAS, em busca de equidade na analise da miserabilidade do beneficiario, 

respeitando o principio da dignidade da pessoa humana. 

A pesquisa visa ainda abordar sobre os conhecimentos no desenvolvimento 

da pesquisa, contribuindo com um material teorico baseado na interpretagao de 

doutrinas, teses e dissertagoes academicas, jurisprudencias e sentengas de 

magistrados de primeiro grau, possibilitando aos academicos e ao mundo cientifico 

informagoes adicionais. 
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A viabilidade da pesquisa encontra-se no material teorico, na liberdade para a 

coleta de informacoes e tambem, na contribuigao para a resolugao do problema que 

se encontra ha anos sem definitiva resposta no ordenamento juridico patrio. 

Assim, demonstra-se relevante o estudo em virtude da assistencia social ser 

politica de interesse e utilidade publica, devendo ter por finalidade o amparo aos 

grupos vulneraveis da sociedade, a fim de erradicar a marginalizacao sofrida por 

eles e promover seu bem estar. 

Para a realizacao da pesquisa foi utilizado o metodo dedutivo, partindo de 

teorias e leis gerais para a ocorrencia de fenomenos part iculars, analisando os 

julgados referentes ao BPC concedido ao idoso e ao deficiente na 8 a Vara Federal 

da Segao Judiciaria da Paraiba, localizada no Municipio de Sousa - PB. Utilizou-se 

de analise interpretativas da legislacao acerca da politica de assistencia social e 

analise qualitativa de julgados referentes ao BPC, buscando solucionar a questao da 

averiguagao da miserabilidade do beneficiario e dar protegao social aqueles 

desprovidos de recursos financeiros para se filiarem a outras formas de protegao, 

como a previdencia social. 

O primeiro capitulo deste trabalho monografico analisara as consideragoes 

iniciais acerca da seguridade social e analisara os aspectos gerais da assistencia 

social, caracterizando-a como direito fundamental. Tratar-se-a tambem, da 

organizagao politico-administrativa da assistencia social, realizando o estudo dos 

orgaos responsaveis por exerce-la. 

O segundo capitulo abordar-se-a os beneficios assistenciais oferecidos na 

LOAS e os criterios estabelecidos para que o necessitado tenha acesso ao BPC, 

dando maior enfase ao criterio de renda per capita familiar estabelecido no art. 20, § 

3° para averiguar a miserabilidade do beneficiario. 

O ultimo capitulo estudar-se-a as disposigoes da CF/88 referentes a 

assistencia social, bem como os dispositivos da LOAS relacionando com o Estatuto 

do Idoso (Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003) e com a Lei de Apoio aos 

Portadores de Deficiencia (Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989). Far-se-a uma 

investigagao acerca da interpretagao do judiciario sobre o BPC atraves de um 

estudo dos processos protocolados em Janeiro de 2009 e que tramitaram ate 

setembro de 2010 na 8 a Vara Federal da Segao Judiciaria da Paraiba. Por fim, 

estabelecer-se-a um novo limite para a renda per capita familiar, buscando dar maior 

abrangencia a politica de assistencia social. 
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2 A S P E C T O S GERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL 

O sistema de seguridade social foi estabelecido pela Constituigao Federal de 

1988 (CF/88), que conceitua e determina seus objetivos. A expressao seguridade 

social adotada por esta foi alvo de criticas por parte dos juristas, pois o termo mais 

adequado da lingua portuguesa seria seguranga, e nao seguridade. (IBRAHIM, 

2010, p. 04). 

A CF/88 tratou do sistema de seguridade social no Capitulo II de seu Titulo 

VIII — Da Ordem Social, oferecendo em seu art. 194, caput, o seguinte conceito: 

"Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de agoes de 

iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos a saude, a previdencia e a assistencia". Leite (2002, p. 29) entende que 

esse enunciado constitucional nao se trata de um conceito, mas da enunciagao dos 

meios pelos quais a seguridade social alcangara seus objetivos, nos seguintes 

termos: 

Nao se trata, repito, de conceituacao, e a propria definicao ('conjunto 
integrado de agoes') a rigor mais descreve do que define. Essas 
consideragoes, porem, sao puramente teoricas. Na pratica, a Constituigao 
foi objetiva e deixou claro que no Brasil a seguridade e o todo formado 
pelas tres partes que o seu art. enumera. 

Dessa forma, a seguridade social compreende: a saude, a previdencia social 

e a assistencia social, bem como, fundada na ordem constitucional, estabelece a 

saude como direito de todos cuja prestagao e devida independentemente de 

contribuigao; a previdencia social para a cobertura dos efeitos de contingencias 

associadas aos contribuintes; e a assistencia social para a protegao das pessoas em 

situagao de risco e que nao apresentem capacidade contributiva. Assim, percebe-se 

que a assistencia social e uma das formas de atuagao estatal na area de seguridade 

social. 

O art. 194, paragrafo unico da CF/88 determina a competencia do poder 

publico para a organizagao, nos termos da lei, da seguridade social, com a 

observancia obrigatoria dos seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
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II - uniformidade e equivalencia dos beneficios e servicos as populacoes 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestacao dos beneficios e servicos; 
IV - irredutibilidade do valor dos beneficios; 
V - equidade na forma de participacao no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - carater democratico e descentralizado da administracao, mediante 
gestao quadripartite, com participacao dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos orgaos colegiados. 

A seguridade social busca estabelecer o bem-estar social, atraves da 

erradicagao da pobreza e desigualdades sociais, trazendo a ideia de cooperagao 

entre os individuos e solidariedade, superando-se o individualismo classico do 

estado liberal. 

2.1 CONCEITO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

A ideia de assistencia social no Brasil sempre esteve associada ao conceito 

de caridade ou assistencialismo, o que pode ser, por parte, explicado pela forte 

influencia catolica, o que mais tarde resultou na exigencia do cumprimento de 

direitos sociais. 

A assistencia ao proximo, vista como pratica na sociedade era uma conduta 

crista, ou seja, a medida que a Igreja Catolica atuava, ajudando os mais carentes, 

ela caracterizava-se ajuda como caridade e benemerencia. Assim, a trajetoria da 

assistencia social foi eminentemente marcada por valores religiosos, legado que 

pode ser visto sob o prisma de obstaculo, pois o direito a assistencia foi 

historicamente construido como um apelo a bondade das almas caridosas e, nao, 

como dever do Estado. 

Essa associagao entre caridade, filantropia e assistencia social e 

demonstrada desde as primeiras formas de organizagoes sociais de que se tern 

registro, o que de certa forma tornou lenta a caminhada para se alcangar a 

efetivagao da politica de assistencia social como direito garantido pelo Estado. 

Segundo Mestriner (2005, p. 32), e a partir do servigo dessas instituigoes religiosas, 

que surgem novos conjuntos de organizagoes sociais, incentivadas pelo proprio 



15 

Estado, mas, que nao conseguem fugir do universo de filantropia acumulado por 

tantos anos. 

O avango da politica de assistencia social teve seu marco materializado com 

a promulgagao da CF/88, quando adquiriu status de politica publica, buscando 

abarcar a realidade economico-social vigente no pais, promulgando as normas 

atinentes ao sistema de seguridade social na forma de um tripe de atuagao, 

abrangendo a protegao a saude, previdencia e assistencia social. 

Para Leite (2002, p. 17), a seguridade social, em ultima analise deve ser: 

"Entendida e conceituada como o conjunto das medidas com as quais o Estado, 

agente da sociedade, procura atender a necessidade que o ser humano tern de 

seguranga na adversidade, de tranquilidade quanto ao dia de amanha". 

Na otica de Ibrahim (2010, p. 04) a seguridade social pode ser conceituada 

como: 

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

Destarte, a nogao de Seguridade Social refere-se a um sistema estruturado a 

partir da inter-relagao de tres eixos basicos de politicas sociais - Saude, Assistencia 

e Previdencia Social - para garantir a universalidade da cobertura e do atendimento 

no cumprimento direitos sociais estabelecidos constitucionalmente. Estas politicas 

sociais sao caracterizadas como direito do individuo e dever do Estado, sendo as 

duas primeiras nao contributivas e a ultima destinada aos que a ela contribuem. 

Carro (2008, p. 173), descreve: 

A separacao das areas que compoem o sistema de seguridade social, 
entre previdencia, saude e assistencia, teve como marco diferenciador o 
espectro de abrangencia das camadas de protegao. Em vez do formato de 
um modelo bismarckiano, tratou de introduzir no sistema de protegao social 
brasileiro conceitos universalistas inspirados no modelo proposto por Lord 
William Beveridge para o pos-guerra ingles. Essa proposta previa que, 
alem de um eixo contributivo previdenciario, o Estado tambem prove 
beneficios basicos minimos, financiados por meio de tributos, para evitar as 
situagoes de pobreza naqueles grupos sociais que possuissem baixa 
capacidade contributiva individual. A saude e a assistencia social estao 
focadas para o atendimento do que se convencionou chamar de minimos 
sociais, a previdencia social busca "assegurar niveis economicamente mais 
elevados de subsistencia, limitados, porem, a certo valor". 
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A seguridade social passa a ser estabelecida como um conjunto integrado de 

acoes destinadas a assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a 

assistencia social, como estabelecido no art. 194, caput da CF/88. Assim, 

compreende-se a seguridade social como genero e a assistencia social como uma 

de suas especies. Corroborando com o exposto o entendimento de Correa (1999): 

Pela definigao constitucional ja e possivel notar que a Seguridade Social 
objetiva assegurar saude, previdencia e assistencia. Podemos entao dizer 
que Seguridade Social e genero, da qual sao especies a Saude, a 
Previdencia e a Assistencia Social. 
Comumente costuma-se confundir os conceitos, principalmente de 
Previdencia e Assistencia Social e esta confusao de areas de abrangencia 
que motivou-nos a tecer estas breves consideracoes sobre a Seguridade 
Social. 
E necessario extremar que cada uma das areas da Seguridade Social tern 
principios proprios e diferentes objetivos. 

A assistencia social, a partir destas consideragoes, pode ser conceituada 

como direito de todo 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. 

Os sujeitos protegidos sao todos que nao tern renda para fazer frente a sua 

propria subsistencia, nem familia que os ampare, ou seja, "pobres" na acepgao 

juridica do termo. A assistencia social constitui politica de protegao social que possui 

as seguintes caracteristicas: atua apos a concretizagao do estado de necessidade; 

possui natureza nao contributiva; constitui dever do Estado e atua subsidiariamente 

a protegao previdenciaria, ou seja, e destinada as pessoas que nao estao incluidas 

no regime previdenciario, por isso afirmar-se que funciona como uma segunda rede 

de protegao individual. 

Ibrahim (2010, p. 12) conceitua a assistencia social como: 

O segmento assistencial da seguridade tern como proposito nuclear 
preencher as lacunas deixadas pela previdencia social, ja que esta, como 
se vera, nao e extensivel a todo e qualquer individuo, mas somente aos 
que contribuem para o sistema, alem de seus dependentes. 
Muitas pessoas nao exercem atividades remuneradas, dai serem 
desprovidas de qualquer condigao de custear a protegao previdenciaria. Ao 
Estado, portanto, urge manter segmento assistencial direcionado a elas. 
Nao compete a previdencia social a manutengao de pessoas carentes; por 
isso, a assistencia social e definida como atividade complementar ao 
seguro social. 
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Martinez (1992, p. 99) define a assistencia social como um conjunto de 

atividades part iculars 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. 

Na visao de Silva (2005, p. 836): 

A assistencia social nao tem natureza de seguro social, porque nao 
depende de contribuigao. Os beneficios e servigos serao prestados a quern 
deles necessitar, caracterizados pela: (a) protegao a familia, a 
maternidade, a velhice, a infancia e a adolescencia, compreendidos os 
carentes; (b) promogao da integragao ao trabalho; (c) habilitagao e 
reabilitagao das pessoas portadoras de deficiencia e a promogao de sua 
integragao a vida comunitaria; (d) garantia de um salario minimo 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. 

A assistencia social pode apresentar-se sob duas formas: como protegao 

social individualizada, onde o beneficiario e atendido por servigos que objetivam 

suprir o apoio familiar, inexistente ou insuficiente; ou como intervengao na 

comunidade, ao promover assistencia sociofamiliar e sociocomunitaria, numa linha 

preventiva de atuagao (SANTORO, 2001, p. 10-11). 

Martins (2006, p. 472) sintetiza o conceito de assistencia social da seguinte 

forma: 

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. 

Destarte, as prestagoes de assistencia social sao destinadas aos individuos 

sem condigoes de prover o proprio sustento de forma permanente ou provisoria, 

independentemente de contribuigao a seguridade social, tendo o Estado na 

qualidade de gestor-provedor que promove a distribuigao dos beneficios, mediante 

regras legais. A assistencia social visa garantir um rendimento minimo para idosos e 

deficientes nao beneficiados pela previdencia social, promovendo programas de 
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distribuigao de renda como Bolsa Familia, Bolsa Escola, Vale-Leite, restaurantes 

populares etc., propiciando condigoes minimas de existencia, diminuindo os gastos 

da saude, ao prevenindo a desnutrigao e doengas decorrentes. 

E de bom alvitre estabelecer o conceito de Previdencia Social, distinguindo-a 

da assistencia social. Para Correa (1999), a Previdencia Social, por sua vez: 

Tern por fim assegurar aos seus beneficiarios meios indispensaveis de 
manutencao, por motivo de incapacidade, idade avancada, tempo de 
servigo, desemprego involuntario, encargos de familia e reclusao ou morte 
daqueles de quern dependiam economicamente. 
Os principios e diretrizes da Previdencia Social sao a universalidade de 
participacao nos pianos previdenciarios, mediante contribuigao; valor da 
renda mensal dos beneficios, substitutes do salario-de-contribuigao ou do 
rendimento do trabalho do segurado, nao inferior ao do salario minimo; 
calculo dos beneficios considerando-se os salarios-de-contribuigao, 
corrigidos monetariamente; preservagao do valor real dos beneficios e 
previdencia complementar facultativa, custeada por contribuigao adicional. 
Note-se entao que o conceito de previdencia Social traz em si, insito, o 
carater de contributividade, no sentido de que so aqueles que contribuirem 
terao acesso aos beneficios previdenciarios. 
Existe muita semelhanga entre Previdencia Social e contrato de seguro, 
uma vez que a pessoa contribui e tern cobertura de certos eventos, sendo 
que alguns estudiosos, chegam a concluir que aquela e uma especie deste. 
Mas, particularmente, entendo que na verdade existem apenas 
semelhangas, sendo em sua essencia especies diversas, principalmente 
porque o seguro traz a ideia de contrato, ligado ao direito privado, enquanto 
que a previdencia social e eminentemente publica, face a repercussao 
social de suas agoes. 
A partir desse diferencial e possivel divisar os conceitos dos ramos da 
seguridade social, sendo claro que a diferenga primordial e que a 
assistencia social e a saude independem de contribuigao, e a previdencia, 
pressupoe contribuigao. 

Ao contrario da previdencia social, a assistencia social e segmento protetivo 

nao contributivo, ou seja, aquele que ira pedir o beneficio assistencial, nao precisa 

comprovar qualquer tipo de recolhimento, para o INSS ou qualquer outro lugar. 

Basta ao individuo comprovar sua condigao de necessitado. 

A CF/88 nao traz um conceito de Assistencia Social, mas assegura, em seus 

arts. 203 e 204, que ela sera prestada por meio de agoes governamentais a quern 

dela necessitar, independentemente de sua contribuigao a Seguridade Social, sendo 

financiada com recursos do orgamento de tal sistema, e organizada de forma 

descentralizada e com participagao da populagao. Sendo que o art. 203, V apenas 

elenca os objetivos e diretrizes da assistencia social, estabelecendo a implantagao 

de lei infraconstitucional regulamentadora da politica de assistencia social. 
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Apesar da regulamentagao na CF/88, a assistencia social so veio a ser 

implementada em 1993, pela Lei Organica da Assistencia Social (LOAS) - Lei n° 

8.742 - , com o intuito de proteger os cidadaos que se encontram desamparados em 

sentido social e que jamais poderiam ter contribuido para caixa de Previdencia 

Social. 

A Lei Organica da Assistencia Social, em observancia aos arts. 203 e 204 da 

CF/88 dispoe sobre os objetivos, principios e diretrizes, a organizagao e gestao, as 

prestagoes e o financiamento da Assistencia Social. Os objetivos, assim como os 

principios e diretrizes da Assistencia Social estao previstos, respectivamente, nos 

Capitulos I e II da Lei n° 8.742/1993. 

Os princfpios democraticos que nortearao a politica de assistencia social, 

conforme o art. 4° da LOAS sao: a prioridade dos atendimentos sociais sobre as 

exigencias de rentabilidade economica; a universalizagao dos direitos sociais; o 

respeito a dignidade e autonomia dos cidadaos, bem como o direito a agoes sociais 

de excelente qualidade, a convivencia familiar e comunitaria; a igualdade de direitos 

no acesso por qualquer cidadao e a ampla divulgagao de todas as agoes da politica 

social efetuadas pelo Poder Publico. 

A LOAS em seu art. 5°, define ainda as diretrizes basicas para a organizagao 

da assistencia social como a descentralizagao politica administrativa, a participagao 

popular e a responsabilidade do Estado na condugao da politica em cada ente 

federativo. Em seu Capitulo III, a LOAS trata da organizagao e gestao da Assistencia 

Social. 

Com o advento da Lei n° 10.683 de 28 de maio de 2003, que instituiu o 

Ministerio da Previdencia Social e Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate 

a Fome (MDS), este passou a ser a instancia responsavel pela Politica Nacional de 

Assistencia Social (PNAS), e nao o Ministerio do Bem-Estar Social, conforme 

determinava o paragrafo unico do art. 6° da LOAS. 

Vinculado ao MDS esta o Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, 

instancia deliberativa, responsavel pela Politica Nacional de Assistencia Social, 

composto por representantes governamentais e da sociedade civil, conforme art. 17 

da LOAS. Por outro lado, o Capitulo V deste dispositivo dispoe sobre o Fundo 

Nacional de Assistencia Social - FNAS - , fonte de financiamento da Assistencia 

Social, alem daquelas provenientes dos recursos da Uniao, Estados, Distrito 
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Federal, Municipios e das demais contribuigoes sociais do art. 195 da Constituigao 

Federal. 

2.2. ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL. 

A CF/88 trouxe em seu Titulo II, os Direitos e Garantias Fundamentals, 

subdivididos em cinco capitulos: Direitos e deveres individuals e coletivos; Direitos 

sociais, onde esta compreendida a Assistencia Social; Direitos de nacionalidade; 

Direitos politicos e; Direitos relacionados a existencia, organizagao e a participagao 

em partidos politicos. 

Nesta feita, a Assistencia Social e garantida na CF/88 como direito 

fundamental, elencada na categoria dos Direitos Sociais, que consistem em 

clausulas petreas implicitas na categoria de normas intangiveis. O art. 6° da CF/88 

estabelece que o Estado Social Democratico de Direito deve garantir aos individuos 

"educagao, a saude, a alimentagao, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranga, a 

previdencia social, a protegao a maternidade e a infancia, a assistencia aos 

desamparados, na forma desta Constituigao". 

A assistencia social, relacionada entre os Direitos e Garantias Fundamentals 

da CF/88, assim, constitui-se inequivocamente em um direito fundamental, corolario 

do principio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da Republica 

(art. 1°, III da CF/88). Epicentro valorativo do ordenamento juridico, determinando 

que o ser humano e a razao de existir do Estado. "A dignidade da pessoa, 

fundamento de nosso sistema juridico, e o ponto-chave do reconhecimento e 

protegao dos direitos humanos, e o fim ultimo deles, que garantem um patamar de 

direitos seja capaz de preservar seu objetivo fundamental". (FERREIRA, 2007, p. 

195). 

O proprio constituinte originario esbogou o conteudo do principio da dignidade 

da pessoa humana em sua obra, concretizando-o, sendo evidente que os direitos e 

as garantias fundamentals sao expressoes de seu significado. Sobre o principio da 

dignidade da pessoa humana, Barcellos (2002, p. 258) discorre: 
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Como ja se registrou, tambem fazem parte desse conteudo minimo da 
dignidade os chamados direitos da liberdade, e.g., liberdade de expressao, 
liberdade religiosa, liberdade de locomogao, direito de propriedade, etc., 
embora o tema nao va ser tratado aqui especificamente. Nao por 
desprestigio, faca-se a ressalva, mas apenas porque a normatividade 
desses direitos ja se encontra definitivamente consolidada nos textos 
constitucionais, existindo inclusive todo um instrumental processual 
especifico para a sua tutela. Mais importante a essa altura e saber que 
outros direitos — correspondentes a outros efeitos pretendidos pelo 
principio — estao contidos no conteudo minimo da dignidade da pessoa 
humana. 

Barcellos (2002, p. 258) ainda escreve: 

Na linha do que se identificou no exame sistematico da propria Carta de 
1988, o minimo existencial que ora se concebe e composto de quatro 
elementos, tres materials e um instrumental, a saber: a educacao 
fundamental, a saude basica, a assistencia aos desamparados e o acesso 
a Justica. Repita-se, ainda uma vez, que esses quatro pontos 
correspondem ao nucleo da dignidade da pessoa humana a que se 
reconhece eficacia juridica positiva e, a fortiori, o status de direito subjetivo 
exigivel diante do Poder Judiciario. 

Os Direitos Fundamentais, ou Liberdades Publicas ou Direitos Humanos e 

definido como conjunto de direitos e garantias do ser humano, cuja finalidade 

principal e o respeito a sua dignidade, com protegao ao poder estatal e a garantia 

das condigoes mfnimas de vida e desenvolvimento do ser humano, ou seja, visa 

garantir ao ser humano, o respeito a vida, a liberdade, a igualdade e a dignidade, 

para o pleno desenvolvimento de sua personalidade. Esta protegao deve ser 

reconhecida pelos ordenamentos juridicos nacionais e internacionais de maneira 

positiva. 

Entre as diversas terminologias empregadas aos direitos fundamentais, pode-

se destacar as seguintes: direitos humanos, direitos do homem, direitos naturais, 

liberdades publicas, direitos publicos subjetivos e liberdades fundamentais. Silva 

(2007, p. 04) assim, define o Direito Fundamental: 

Direitos fundamentais sao os considerados indispensaveis a pessoa 
humana. A definigao envolve diferentes aspectos. Formalmente, sao 
aqueles direitos basicos do individuo e do cidadao, reconhecidos pelo 
direito positivo do Estado, que exige deste ou uma abstengao ou uma 
atuagao no sentido de garanti-los. No Brasil, a expressao engloba varios 
direitos, tais como: os individuals, os coletivos, os difusos, os sociais, os 
nacionais e os politicos. 



22 

Silva (2005, p. 177) compreende que os direitos fundamentais sao: 

Situacoes juridicas subjetivas de vantagem, sem as quais o ser humano 
nao se realiza, nao convive e, as vezes, nem mesmo sobrevive, e as 
mesmas sao dotadas de eficacia juridica mediante reconhecimento formal 
e efetividade material em favor de seu titular. 

Para Cury (2005, p. 01), os direitos fundamentais podem ser conceituados 

como: 

Podem ser conceituados como o conjunto de normas que cuidam dos 
direitos e liberdades garantidos institucionalmente pelo direito positivo de 
determinado Estado; devem ser observados sob dupla perspectiva: objetiva 
- cabe ao Estado garantir o exercicio desses direitos - e subjetiva - as 
pessoas tern o direito de exigir do Estado uma prestacao (positiva ou 
negativa). 

Portanto, compreende-se que o direito fundamental como o direito advindo da 

propria natureza humana, de suas concepgoes basicas, indispensavel para que o 

ser humano possua condigoes de conviver em sociedade, garantido 

constitucionalmente pelo Estado. Trata-se de estabelecer parametros validos 

universalmente, independentes de raga, sexo, poder, crenga religiosa, etc., calcados 

em pressupostos elementares, como a vida, a liberdade e a dignidade da pessoa 

humana. 

A Declaragao Universal dos Direitos Humanos estabelece que os direitos 

humanos devem ser concebidos de forma universal, indivisivel e inter-relacionada 

entre si, no intuito de assegurar a dignidade da pessoa humana. De modo que, o 

reconhecimento e a protegao dos direitos humanos devem ser implementados 

igualmente entre os direitos civis e politicos, como para os direitos sociais, culturais 

e economicos, destinando amparar efetivamente o ser humano. FERREIRA (2007, 

p. 197) descreve: 

Para um melhor reconhecimento e protegao desses direitos, deve haver 
uma constante e permanente conjugacao e interagao de todos eles, ou 
seja, dos direitos civis e politicos com os economicos, sociais e culturais, 
para se alcancar a mais completa protegao da dignidade da pessoa. 
Trata-se de uma exigencia trazida pela Declaragao Universal dos Direitos 
Humanos, mas tarde reafirmada pela Declaragao de Viena, ao dispor sobre 
a universabilidade, indivisibilidade, interdependencia e inter-relagao desses 
direitos, de que nao e mais possivel o reconhecimento de parte deles, em 
detrimento de outros igualmente importantes. 
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Dessa forma, e fundamental para um Estado a implementagao de uma 
politica de conjugagao e interagao constante e permanente de todos os 
direitos humanos, especialmente no que diz respeito a implementagao dos 
chamados direitos economicos, sociais e culturais. 
Na ausencia ou ineficacia de algum desses direitos, nao existira uma 
protegao adequada dos direitos humanos. 

A seguridade social tambem e direito fundamental garantido no Pacto 

Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais, que tern o Brasil como 

Estado signatario e estabelece que os Estados-partes tern a obrigacao de garantir 

patamares minimos de protegao e assegurar o minimum core obligation, para dar 

maior seguranga aos individuos, devido determinadas contingencias sociais que 

afetam direta ou indiretamente a aquisigao de renda dessas pessoas. Sem o 

reconhecimento do direito a seguridade social nao poderia se falar em direitos 

humanos, pois as pessoas nao teriam condigoes de viver adequadamente, nao 

poderiam exercer plenamente os demais direitos e garantias fundamentais, tais 

como de voto, locomogao, igualdade, propriedade, vida, etc. (FERREIRA, 2007, p. 

198). 

2.3. DA ORGANIZAQAO POLITICO-ADMNISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL 

A Loas traz em seu texto regras gerais sobre o processo de descentralizagao, 

organizagao, financiamento e gestao da politica de assistencia social, cabendo, 

entao, pela regulamentagao regras especificas que assegurassem a implementagao 

dessa politica. O orgao responsavel pela organizagao politico-administrativa da 

assistencia social e o Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, orgao 

vinculado ao MDS e responsavel pela Politica Nacional de Assistencia Social -

PNAS. 

O CNAS age no intuito de operacionalizar a LOAS, regulamentando as 

questoes de financiamento, definindo principios, diretrizes e estrategias para 

concretizagao da PNAS, evidenciando atengao a logica familiar que complementaria 

o atendimento de parcelas especificas, como as criangas, idosos e deficientes. 
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2.3.1 O Conselho Nacional de Assistencia Social 

O Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS - e um orgao superior de 

deliberagao colegiada, vinculado a estrutura do orgao da Administragao Publica 

Federal responsavel pela coordenagao da Politica Nacional de Assistencia Social -

PNAS - , cujos membros nomeados pelo Presidente da Republica, tern mandato de 

2 (dois) anos, permitida uma unica recondugao por igual periodo. 

O CNAS e composto por 18 (dezoito) membros e respectivos suplentes, cujos 

nomes sao indicados ao orgao da administragao publica federal responsavel pela 

coordenagao da PNAS, de acordo com os seguintes criterios: I - 9 (nove) 

representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos estados e 1 

(um) dos municipios; II - 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre 

representantes dos usuarios ou de organizagao de usuarios, das entidades e 

organizagoes de assistencia social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro 

proprio sob fiscalizagao do Ministerio Publico Federal. 

Indubitavelmente o CNAS e presidido por um de seus integrantes, eleito 

dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado uma 

unica vez por igual periodo. O CNAS contara com uma secretaria Executiva a qual 

tera sua estrutura disciplinada em ato do poder executivo. Compete ao CNAS, 

conforme art. 18 da Loas: 

I - aprovar a Politica Nacional de Assistencia Social; 
II - normatizar as agoes e regular a prestagao de servigos de natureza 
publica e privada no campo da assistencia social; 
III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificagao das entidades e 
organizagoes de assistencia social no Ministerio do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome; 
IV - apreciar relatorio anual que contera a relagao de entidades e 
organizagoes de assistencia social certificadas como beneficentes e 
encaminna-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistencia Social dos 
Estados, Municipios e do Distrito Federal; 
V - zelar pela efetivagao do sistema descentralizado e participativo de 
assistencia social; 
VI - a partir da realizagao da II Conferencia Nacional de Assistencia Social 
em 1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferencia 
Nacional de Assistencia Social, que tera a atribuigao de avaliar a situagao 
da assistencia social e propor diretrizes para o aperfeigoamento do 
sistema; 
VIII - apreciar e aprovar a proposta orgamentaria da Assistencia Social a 
ser encaminhada pelo orgao da Administragao Publica Federal responsavel 
pela coordenagao da Politica Nacional de Assistencia Social; 
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IX - aprovar criterios de transferencia de recursos para os Estados, 
Municipios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que 
informem sua regionalizacao mais equitativa, tais como: populagao, renda 
per capita, mortalidade infantil e concentracao de renda, alem de disciplinar 
os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e 
organizagoes de assistencia social, sem prejuizo das disposigoes da Lei de 
Diretrizes Orgamentarias; 
X - acompanhar e avaliar a gestao dos recursos, bem como os ganhos 
sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados; 
XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e 
plurianuais do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS); 
XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistencia Social 
(CNAS) junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social; 
XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno; 
XIV - divulgar, no Diario Oficial da Uniao, todas as suas decisoes, bem 
como as contas do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS) e os 
respectivos pareceres emitidos. 

O CNAS possui a fungao de normatizar e fiscalizar os conselhos estaduais e 

municipais. Os Conselhos Municipals de Assistencia Social (CMAS) sao definidos 

como instancias deliberativas, de carater paritario e permanente, sendo suas 

principals atribuigoes a apreciagao politica do orgamento e dos criterios de 

transferencia de recursos dentro do municipio; a normatizagao, definigao de 

diretrizes e regulagao das agoes de natureza publica e privada pertinentes a area 

social; e o zelo pelo sistema descentralizado e participativo. 

Para que os municipios tenham acesso as verbas da Uniao algumas medidas 

de carater juridico e institucional sejam tomadas, como a criagao do Conselho 

Municipal de Assistencia Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social e a 

elaboragao do Piano Municipal de assistencia Social, que necessariamente deve ser 

incluido no orgamento do municipio. 

2.3.2 O Sistema Unico de Assistencia Social 

A proposta do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS - representa a 

concretizagao dos preceitos tragados na LOAS, contemplando um sistema 

descentralizado, participativo e nao contributivo, enfatizando a assistencia social 

como direito do cidadao e nao mero beneficio. Integra uma politica pactuada 

nacionalmente, prevendo a gestao compartilhada e co-financiada por todas as 

esferas de governo. Contando ainda, com a presenga da sociedade civil na 
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implantagao e implementagao do sistema, visando a romper definitivamente uma 

cultura de benemerencia e de agoes fragmentadas. O SUAS foi implantado pela 

resolugao do CNAS n° 130 de julho de 2005, denominada Norma Operacional 

Basica (NOB) do SUAS - NOB/SUAS - , que teve como finalidade construir bases 

para a implantagao do SUAS. A NOB/SUAS disciplina: 

1.1 Carater da Norma Operacional Basica do SUAS 
A NOB/SUAS disciplina a gestao publica da Politica de Assistencia Social 
no territorio brasileiro, exercida de modo sistemico pelos entes federativos, 
em consonancia com a Constituigao da Republica de 1988, a LOAS e as 
legislacoes complementares a ela aplicaveis. Seu conteudo estabelece: 
a) carater do SUAS; 
b) fungoes da politica publica de Assistencia Social para extensao da 
protegao social brasileira; 
c) nlveis de gestao do SUAS; 
d) instancias de articulagao, pactuagao e deliberagao que compoem o 
processo democratico de gestao do SUAS; 
e) financiamento; 
f) regras de transigao. 

A implantagao do SUAS visa essencialmente a romper com a fragmentagao 

que existia entre os entes federativos, especificando a divisao de competencias e de 

responsabilidades para cada esfera governamental, bem como o nivel de gestao de 

cada uma delas. Assim, aponta para uma gestao compartilhada de servigos, 

tornando necessaria a utilizagao de mecanismos de cooperagao entre os entes que 

formam essa politica federativa. 

Os eixos estruturantes do SUAS sao definidos na norma operacional da 

seguinte maneira: precedencia da gestao publica da politica; alcance dos direitos 

socio-assistenciais; matricialidade socio-familiar; territorializagao, descentralizagao e 

financiamento partilhado entre os entes governamentais; fortalecimento da relagao 

da democracia pela participagao efetiva da sociedade civil, a valorizagao do controle 

social e da participagao popular; politica de recursos humanos especifica para area, 

bem como a informagao, monitoramento, avaliagao e sistematizagao de resultados. 

Destarte, a grande missao institucional do Sistema Unico de Assistencia 

Social, alem de consolidar a construgao dessa politica, e colocar o usuario do 

servigo como protagonista de toda agao estatal, atraves da integragao de objetivos, 

agoes, servigos, beneficios, programas e projetos em rede hierarquizada e 

territorializada, pela complexidade dos servigos e em parceria com organizagoes e 

entidades de Assistencia Social. 
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2.4 FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 

Determina o art. 195 da CF/88 que a seguridade social sera financiada por 

toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos 

orgamentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e das 

contribuigoes sociais. Ibrahim (2010, p. 77) dispoe acerca da natureza juridica do 

financiamento da seguridade social: 

O financiamento da seguridade social tambem e tratado no titulo 
constitucional da ordem social. Tal custeio e feito a partir das chamadas 
contribuigoes sociais. Estas exacoes serao, no momento, examinadas 
perante seu regramento constitucional, tendo sua previsao legal analisada 
em itens proprios. 
De modo amplamente majoritario, tanto perante a doutrina como pela 
jurisprudencia, as contribuigoes sociais sao tratadas como tribute Tal 
conclusao decorre, basicamente, do enquadramento desta contribuigao no 
conceito de tributo (art. 3Q do CTN) e do regime juridico atribuido as 
contribuigoes sociais, previstas dentro do Capitulo referente ao Sistema 
Tributario Nacional (art. 149 da CF/88). 

Em virtude do envelhecimento da populagao, da globalizagao e seu impacto 

nos gastos sociais, e tambem a capacidade de financiamento do sistema da 

seguridade social, tendo em vista o aumento do mercado informal do trabalho, o 

financiamento da seguridade social como um todo tornou-se um dos principals 

desafios do Estado. Conforme Pautassi (apud FERREIRA, 2007, p. 211), na 

America Latina, os pontos principals para a degradagao do sistema de seguridade 

social foram: 

i) diminuigao das receitas do sistema e a queda da cobertura da populagao, 
como consequencia do aumento do desemprego e da expansao do 
trabalho informal; ii) processos hiperinflacionarios que produziram a queda 
dos salarios reais, e os investimentos que tiveram um rendimento negativo 
ja que o capital e os juros nao estavam atualizados; iii) aumento da evasao 
e da divida estatal - como consequencia do anterior, o Estado nao pagou 
suas contribuigoes como empregador; iv) aumento dos gastos que produziu 
uma queda severa do valor real das pensoes que foram paralelamente 
reajustadas pela via judicial. 

No ambito da assistencia social, estudos relacionados ao financiamento desta 

politica no Brasil apontam historicamente problemas relacionados ao seu carater 

tradicionalmente insuficiente e perverse Para Boschetti (apud, DAVI et al., 2009, p. 
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6 e 7), os recursos assegurados sao insuficientes porque sempre estiveram aquem 

do necessario para a garantia de uma politica assistencial sistematica, continua e 

que atendesse as demandas sociais, alem de nao contar com fontes seguras e 

definidas, e perverso, porque os recursos destinados a assistencia social sempre 

tiveram uma natureza regressiva, ou seja, nao assumiu uma fungao de redistribuicao 

de renda. 

O financiamento da assistencia social e orientado, a partir do principio da 

responsabilidade reciproca entre governos federal, estadual e municipal e suas 

fontes se originam tanto do orgamento da seguridade social como do orgamento 

fiscal. E atribuida a Uniao responsabilidade sobre as materias e questoes de 

interesse nacional; aos estados, as materias e assuntos de interesse regional e aos 

municipios, os assuntos de interesse local. 

A lei organica de assistencia social trata do financiamento da politica de 

assistencia social no titulo V, compreendendo os atrs. 27 a 30, onde estabelece a 

origem dos recursos que irao financiar os beneficios, servigos, programas e projetos 

sociais estabelecidos na lei, alem de disciplinar sobre a gestao e o orgao gestor 

desses recursos. O art. 27 da LOAS estabelece que o Fundo Nacional de Agao 

Comunitaria (Funac), instituido pelo Decreto n° 91.970, de 22 de novembro de 1985, 

atraves do Decreto Legislativo n° 66, de 18 de dezembro de 1990, transforma-se no 

Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS). Conforme o Ministerio de 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS - (LOAS, 2009, p. 29), O FNAS: 

E um fundo especial, no ambito da Uniao, no qual sao alocados os 
recursos destinados ao financiamento das agoes da politica de assistencia 
social que estao destacadas na LOAS como beneficios, servigos, 
programas e projetos. Nao possui personalidade juridica propria nem 
autonomia administrativa e financeira, estando vinculado ao MDS, a quern 
compete a sua gestao, nos termos do art. 27, II, " i " , da Lei n° 10.683, de 28 
de maio de 2003. 

A gestao financeira da Assistencia Social realiza-se atraves dos fundos 

utilizando-se de criterios de partilha de todos os recursos neles alocados, sendo 

aprovados pelos respectivos conselhos de Assistencia Social. No campo da Uniao e 

dos estados, a deliberagao dos conselhos e precedida de pactuagao realizada nas 

comissoes intergestores equivalentes. 
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O financiamento da Assistencia Social na perspectiva do Sistema Unico de 

Assistencia Social - SUAS - explicita a normatizacao da repartigao de competencias 

para o exercicio e desenvolvimento de atividades da politica de Assistencia Social, 

respeitando a autonomia das entidades federativas. 

Como pontos centrais da gestao financeira destacam-se os fundos de 

Assistencia Social e a descentralizagao politico-administrativa e nesse contexto de 

Estado Federative a NOB/SUAS estabelece cinco competencias de Gestao 

financeira: Sistema como referenda; Condigoes gerais para transferences de 

recursos; Mecanismos de transferencias; Criterios de partilha e transferencias de 

recursos e, Condigoes de gestao dos municipios. 

Essas competencias estao distribuidas e repartidas nas tres esferas 

governamentais, para garantir uma maior organizagao e transparencia na gestao 

financeira da Assistencia Social, dentro dos principios de descentralizagao e 

federativos. 

O financiamento, tendo como referenda o SUAS, define o territorio como 

base de sua organizagao e como foco prioritario a atengao as familias, seus 

membros e individuos, constituindo-se num primeiro elemento do sistema como 

referenda. O modelo de gestao e descentralizado e participativo, "constituindo na 

regulagao e organizagao, em todo territorio nacional, das agoes socioassistenciais, 

servigos, programas, projetos e beneficios da Assistencia Social" (NOB/SUAS, 

2005). A base desta nova sistematica propoe que a partilha dos recursos dos fundos 

da assistencia social nas tres esferas, sigam criterios pautados em diagnosticos e 

indicadores socioterritoriais locais e regionais. 
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3 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 

A Lei Organica de Assistencia Social, atual reguladora dos beneficios 

assistenciais, sofreu grande influencia dos acordos firmados entre Inglaterra e 

Franca apos a segunda guerra mundial, com o intuito de garantir a protegao social 

de cidadania a todos, sustentada por uma estrutura publica e financiada por esta. 

Em 1974, atraves da Lei n° 6.179, ficou instituida a renda mensal vitalicia -

RMV - que na epoca recebia o nome de amparo previdenciario, correspondendo a 

metade do salario minimo vigente, destinada ao maior de 70 anos de idade, o que 

Ihe caracterizava incapaz para o labor, pessoas que nao exercessem labor 

remunerado ou detivesse um rendimento que nao superasse 60% (sessenta por 

cento) do valor do salario minimo da epoca, bem como nao podendo auferir 

qualquer rendimento superior ao valor da renda mensal, nao podendo para tanto ser 

mantido por pessoa a quern fosse dependente obrigatorio, assim como nao 

detivesse nenhum meio de mantero seu sustento. 

A partir da implantagao da RMV, os trabalhadores invalidos por deficiencia ou 

idade, do meio urbano ou rural passam a ser amparados pelo Estado por meio de 

assistencia medica e de recebimento de renda minima continuada. A renda vitalicia 

dava provisoriamente aplicagao a previsao de assistencia social contida no inciso V, 

do art. 203 da CF/88. 

O art. 139 da Lei n° 8.213 estatuia que a RMV deveria continuar a integrar o 

elenco dos beneficios ate que o inciso V do artigo 203 da CF/88 recebesse 

regulamentagao. O valor do beneficio foi majorado para um salario minimo, sendo 

vedada a acumulagao com qualquer outra especie de beneficio do Regime de 

Previdencia Social, ou mesmo de outro regime. O artigo referido foi posteriormente 

revogado pela Lei n° 9.529/97, devido a sua falta de aplicabilidade apos a 

regulamentagao do art. 203, V da CF/88 pela LOAS. 

Varios foram os projetos realizados no intuito de aprovar definitivamente a 

LOAS, sendo introduzidas varias alteragoes ate que em sete de dezembro de 1993 

foi sancionada a Lei de n° 8.742, a chamada LOAS, que dispoe sobre a organizagao 

da Assistencia Social e da outras providencias. 

O beneficio de prestagao continuada estabelecido na LOAS e direito que 

advem de uma garantia constitucional, nao gera direito a aposentadoria e 
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consequentemente tambem nao gera pensao, alem disso corresponde ao valor de 

um salario minimo e pago apenas durante 12 (doze meses) no ano, sendo vedado o 

pagamento de 13° salario. 

Para a concessao do beneficio de prestagao continuada (BPC) se faz 

necessario a comprovagao da condigao do idoso, atraves de documento probatorio, 

ou exame medico pericial e laudo para a comprovagao da condigao de deficiente, 

que serao realizados pelos servigos de pericia medica do INSS, conforme preconiza 

o § 6° do artigo 20 da Lei n° 8.742/93. Sua revisao ocorre a cada 2 (dois) anos para 

avaliagao de sua continuidade, que depende da confirmagao da permanencia das 

condigoes que Ihe deram causa, como estabelece o art. 21 , caput da Lei n° 

8.742/93. O § 1° do art. 21 da LOAS determina que o cessar do BPC se da no 

momento em que forem superadas as condigoes que Ihe deram causa ou em caso 

de morte do beneficiario; e o § 2° deste estabelece que apos se constatar 

irregularidade na concessao do BPC este sera cancelado. 

Sendo assim, a finalidade da LOAS e possibilitar ao homem que se encontra 

em um estado de miserabilidade, buscar modificar tal quadro atraves de uma dita 

renda minima, tentando minimizara negligencia social perante a miseria alheia. 

Em todo territorio nacional, ate agosto de 2010, sao beneficiarios do BPC 

3.365.771 pessoas, sendo: 1.722.093 portadores de deficiencia e 1.593.678 idosos. 

Segundo o relatorio de gestao do BPC, elaborado pelo Ministerio de 

Desenvolvimento Social e Combate a fome 1, para pagar esses beneficios foram 

gastos, ate agosto 2010, recursos da ordem de R$ 13.281.763.451,58 (treze bilhoes, 

duzentos e oitenta e um milhoes, setecentos e sessenta e tres mil, quatrocentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos). 

3.1 CRITERIOS 

O direito a assistencia social na LOAS se concretiza de varias formas: atraves 

de uma prestagao monetaria continuada direcionada ao segmento do idoso e do 

1 Dados do MDS. Acesso em: 20 de setembro de 2010. Disponivel em: 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php?cut=aHR0cDovL2FwbGljYWNvZXMubWRzLmdvd 
J5ici9zYWdpL2FzY29tL2dlcmFyL2luZGV4LnBocA==&def=v 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php?cut=aHR0cDovL2FwbGljYWNvZXMubWRzLmdvd
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deficiente, ou eventual, voltada ao recebimento de auxilio natalidade e funeral. Tal 

direito, entretanto, se efetiva mediante a comprovagao da necessidade, e a partir de 

criterios estabelecidos por lei. Pode-se dizer que se trata de um direito as avessas, 

na medida em que os usuarios, para dele usufruirem, devem demonstrar sua 

inaptidao para o trabalho. 

Dentre as diversas agoes da assistencia social, uma se destaca com maior 

importancia. Trata-se do beneficio de prestagao continuada - BPC, que e pago ao 

idoso ou invalido desde que tenham renda familiar per capita inferior a VA do salario 

minimo (requisitos cumulativos). E previsto no art. 203, inciso V da CF/88. 

.0 art. 20, caput da Lei n° 8.742, assim disciplina acerca do BPC: 

Art. 20. O beneficio de prestagao 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 manutencao e nem de te-la provida por sua familia. 

Vale salientar que, com o advento do Estatuto do Idoso - Lei n° 10.741/03, a 

idade minima para se pleitear o BPC passou a ser de 65 anos, conforme salienta o 

seu art. 34, caput 

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 familia, e 
assegurado o beneficio mensal de 1 (um) salario-minimo, nos termos da 
Lei Organica da Assistencia Social - Loas. 

O Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 2, assim dispoe, 

sobre o referido beneficio: 

E um direito garantido pela Constituigao Federal de 1988 e consiste no 
pagamento de 01 (um) salario minimo mensal a pessoas com 65 anos de 
idade ou mais e a pessoas com deficiencia incapacitante para a vida 
independente e para o trabalho. Em ambos os casos a renda per capita 
familiar seja inferior a % do salario minimo. O BPC tambem encontra 
amparo legal na Lei 10.741, de 1° de outubro de 2003, que institui o 
Estatuto do Idoso. O beneficio e gerido pelo Ministerio do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome (MDS), a quern compete sua gestao, 
acompanhamento e avaliacao. Ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), compete a sua operacionalizacao. Os recursos para custeio do 
BPC provem do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS). 

2 http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc. Acesso em: 13. Maio. 2010. 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc
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A criagao do BPC remonta ao art. 203, V da CF/88, e consiste em um dos 

meios de se concretizar alguns dos objetivos da Republica Federativa do Brasil, 

quais sejam construir uma sociedade livre, justa e solidaria; erradicar a pobreza e a 

marginalizagao; reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de 

todos (CF/88, art. 3°). 

Martins (2001, p. 484), assevera que o BPC constitui-se em "[...] um beneficio 

de trato continuado, que e devido mensal e sucessivamente". Este beneficio e 

devido a pessoa portadora de deficiencia, que consoante a dicgao do art. 20, § 2.°, 

da Lei n.° 8.742/93, e "[...] aquela incapacitada para a vida independente e para o 

trabalho" como tambem aos idosos. Os requisitos da deficiencia e da idade sao 

alternatives, devendo, ainda, ser cumulados com outros requisitos, constantes do 

art. 20 e seus paragrafos. 

3.2 BENEFiCIO DE PRESTQAO CONTINUADA AO IDOSO 

No art. 20 da LOAS o limite de idade minima para os idosos obterem o 

acesso ao BPC era de 70 anos. Com a Lei n° 9.720 de 30 de novembro de 1998 

alterou a idade minima para 67 anos e, posteriormente, a Lei n° 10.741, de 1° de 

outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) alterou a idade minima para 65 anos a fim do 

recebimento do BPC. 

A redugao da idade significou um avango para os idosos, no entanto, 

observa-se contradigao no que tange o Estatuto do Idoso, que inicialmente define 

nas disposigoes preliminares, no art. 1°: "E instituido o Estatuto do Idoso, destinado 

a regular os direitos assegurados as pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos". E, mais adiante, no Capitulo VIII "Da Assistencia Social" define no 

art. 34 que, 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 familia, e 

assegurado o beneficio mensal de 01 (um) salario minimo, nos termos da LOAS. 

Sobre o Estatuto do Idoso, Nogueira (2007, p. 50) escreve: 

O Estatuto do Idoso trouxe muitos ganhos para a populacao idosa. O 
Capitulo VIII, que trata da Assistencia Social, diminui a idade minima para 
solicitar o BPC (de sessenta e sete anos passou para sessenta e cinco), 
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alem de mudar o calculo da renda per capita, que agora nao inclui o valor 
do beneficio concedido a outros membros da familia no calculo da renda 
familiar. Tais avancos sao passos importantes na luta dos idosos por uma 
vida mais digna, mas sao ainda insuficientes para garantir o pleno acesso 
dos cidadaos envelhecidos a este direito assistencial. 

Note-se que, no que diz respeito a protegao do idoso, a utilizagao do 

transporte publico municipal gratuito, o cidadao e considerado idoso a partir dos 60 

anos, em conformidade com o Estatuto do Idoso. O ideal seria o cidadao idoso fosse 

considerado com os mesmos parametros de idade por todas as politicas publicas. 

Assim, haveria equidade entre as politicas no que tange a um dos criterios de direito 

de acesso dos usuarios aos programas, servigos e beneficios. Na pratica o cidadao 

brasileiro depara-se com situagoes inusitadas, pois aos 60 anos pode se afirmar 

idoso e obter o acesso a determinados programas, servigos e beneficios, porem 

devera aguardar ate completar 65 anos para, entao, ser novamente considerado 

idoso ter acesso ao BPC. 

3.3 BENEFiCIO DE PRESTAQAO CONTINUADA DESTINADO AS PESSOAS COM 

DEFICIENCIA 

O beneficio de prestagao continuada, contido no inciso V, do art. 203 da 

CF/88 e no art. 20 da LOAS, garante um salario minimo de beneficio mensal a 

pessoa portadora de deficiencia, que comprove nao possuir meios de prover a sua 

propria manutengao. A preocupagao dos constituintes e dos elaboradores da LOAS 

com as pessoas com deficiencia fisica que tinham a dificuldade ou impossibilidade 

de adentrarem no mercado de trabalho. 

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. 
Art. 20. O beneficio de prestagao continuada e a garantia de 1 (um) salario 
minimo mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso com 70 
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(setenta) anos ou mais e que comprovem nao possuir meios de prover a 
propria manutengao e nem de te-la provida por sua familia. 
§ 1° Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como familia o 
conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho 
de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto. 
§ 2° Para efeito de concessao deste beneficio, a pessoa portadora de 
deficiencia e aquela incapacitada para a vida independente e para o 
trabalho. 
§ 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. 
§ 4° O beneficio de que trata este artigo nao pode ser acumulado pelo 
beneficiario com qualquer outro no ambito da seguridade social ou de outro 
regime, salvo o da assistencia medica. 
§ 5° A situagao de internado nao prejudica o direito do idoso ou do portador 
de deficiencia ao beneficio. 

O Beneficio de Prestagao Continuada concedido as pessoas com deficiencia 

deve obedecer a criterios de elegibilidade e permanencia que sao a incapacidade 

para o trabalho e para a vida independente, previstos na LOAS. Conforme a letra da 

lei, o deficiente nao pode perceber qualquer rendimento que supere a renda per 

capita familiar mensal, nem ser mantido por pessoa de quern dependa 

obrigatoriamente, nao tendo outro meio de mantero sustento proprio. 

No que tange a definigao de deficiencia, e considerada pessoa portadora de 

deficiencia a incapacitada para a vida independente e para o trabalho, em razao das 

anomalias ou lesoes irreversiveis de natureza hereditaria, congenita ou adquirida 

que impegam o desenvolvimento das atividades da vida diaria e do trabalho. 

(MARTINS, 2001, p. 485). 

A deficiencia pressupoe a existencia de variagoes de algumas habilidades no 

individuo que o prejudique, causando restrigoes a realizagao de determinadas 

atividades comuns ao ser humano com mentalidade e condigao fisica normais. O 

que inexiste, no entanto, e um consenso sobre quais variagoes de habilidades e 

funcionalidades caracterizariam deficiencias. Ha pessoas com lesoes que nao 

experimentam a deficiencia, assim como existem pessoas com expectativa de 

lesoes que se consideram deficientes. 

Tragar um limite conceitual entre as lesoes ou restrigoes que acarretam 

deficiencia e um exercicio que atravessa diferentes areas de conhecimento, em 

especial entre o conhecimento medico e as ciencias sociais. Uma das questoes 

controversas com relagao ao BPC esta nesta variedade de interpretagoes e 
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experiencias em torno da constatagao de deficiencia na satisfagao da justiga social. 

Para Almeida (2010), a incapacidade, em qualquer sentido, constitui: 

Julgamento, uma vez que nao existe como conceito per si, mas sempre 
relacionado a alguma habilidade, e cabe ao perito verificar se o conceito se 
aplica ao caso concreto que analisa, ou seja, transcende o diagnostico 
principal e leva em conta outras comorbidades, aspectos sociais e crencas 
pessoais e ideologicas do proprio perito medico. Com esse pressuposto, 
incapacidade e um julgamento de valor, o que amplia a responsabilidade 
do perito medico previdenciario enormemente: alem de constatar a doenga, 
precisa avaliar as repercussoes laborais e gerais desta para julgar se cabe 
o reconhecimento do direito ao beneficio. 

No entanto, a analise da incapacidade para a vida e para o trabalho nao esta 

apenas relacionada a categorizagao das deficiencias previstas na 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). A analise da incapacidade 

para a vida e o trabalho e avaliada pelos medicos peritos do INSS. O referido 

decreto, em seu art. 3°, considera: 

I - deficiencia - 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; 
II - deficiencia permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um periodo de tempo suficiente para nao permitir recuperacao ou ter 
possibilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos e; 
III - incapacidade - uma reducao 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. 

O art. 4° do Decreto n° 3.298/99 considera pessoa portadora de deficiencia a 

que se enquadra nas seguintes categorias: 

I - deficiencia fisica - alteragao completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da fungao 
fisica, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputagao ou ausencia de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congenita ou 
adquirida, exceto as deformidades esteticas e as que nao produzam 
dificuldades para o desempenho de fungoes; 
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II - deficiencia auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibeis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequencias de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - deficiencia visual - cegueira, na qual a acuidade visual e igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor corregao optica; a baixa visao, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
corregao optica; os casos nos quais a somatoria da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrencia 
simultanea de quaisquer das condigoes anteriores; 
IV - deficiencia mental - funcionamento intelectual significativamente 
inferior a media, com manifestagao antes dos dezoito anos e limitagoes 
associadas a duas ou mais areas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicagao; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilizagao dos recursos da comunidade; 
e) saude e seguranga; 
f) habilidades academicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V - deficiencia multipla - associagao de duas ou mais deficiencias. 

Portanto, a lista de incapacidades definidas pelo Decreto n° 3.298/99 excluiu 

algumas incapacidades tradicionalmente associadas a deficiencia. Basicamente, a 

lista de incapacidades reduziu-se a limitagoes visuais e auditivas graves, tipos de 

paralisia fisica de origem neurologica, ausencia de algum membro e uma lista 

inespecifica de incapacidades mentais manifestadas antes dos 18 anos. 

No entanto, existem pessoas portadoras de doengas que as incapacitam para 

a vida independente e para o trabalho, o que causa a dependencia para o exercicio 

das atividades da vida diaria e acentua a situagao de pobreza, quer temporaria ou 

permanentemente, como doengas neurologicas degenerativas, sindrome da 

imunodeficiencia adquirida (HIV-AIDS) sintomatica, diabetes, doengas renais que 

necessitem de hemodialise, artrite reumatoide, limitagoes circulatorias graves, 

apenas citando algumas, que necessitam de serem amparadas pelo BPC, mesmo 

nao estando elencadas no referido decreto. 

Destarte, nao e possivel classificar e qualificar taxativamente as habilidades, 

diante da complexidade da relagao entre as habilidades, as funcionalidades e o 

contexto social em que vive cada pessoa. 
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3.4 COMPROVAQAO DE RENDA 

O acesso ao BPC, alem do beneficiario ser idoso ou deficiente, e vinculado 

operativamente a renda per capita da familia e restringe o direito individual do 

beneficiario, pois e necessario comprovar os recursos financeiros da familia que ao 

serem somados, deverao ser inferiores a % do salario minimo. Ou seja, mesmo que 

o cidadao idoso ou com deficiencia seja incapacitado para a vida independente e 

para o trabalho, deve ter renda familiar baixissima para acessar o direito. Estes 

procedimentos restritivos terminam por retrair o avango constitucional que o colocam 

como direito de seguridade. 

O valor do beneficio previsto na constituigao inclusive era o estimado para a 

pessoa, ao cidadao e nao para o seu nucleo familiar. O que acaba gerando muitas 

vezes no futuro dessa familia a dependencia economica do proprio beneficiario e a 

nao-emancipagao de seus membros como risco de corte do beneficio. Conforme, 

elucida Sposati (2004, p.129): 

A relagao entre o social, a policia, a moral e o favor institucionalizado como 
documentos comprobatorios da dignidade do "brasileiro-trabalhador" foi 
abolida a principio pela Constituigao de 1988, que assegurou ao idoso e a 
pessoa com deficiencia o acesso a um salario minimo mensal, 
denominando-o posteriormente como BPC. E um minimo tutelado na 
medida em que submete seu acesso a uma condigao externa, e nao ao 
direito do cidadao que dele necessita, isto e, vincula o acesso a condigao 
economica da familia, e nao ao cidadao individualmente considerado. 

O art. 20 da LOAS elenca os requisitos para a concessao do beneficio de 

prestagao continuada: 

Art. 20. O beneficio de prestagao 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. 
§ 1° Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como familia o 
conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n.° 8.213, de 24 de julho 
de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto. 
§ 2° Para efeito de concessao deste beneficio, a pessoa portadora de 
deficiencia e aquela incapacitada para a vida independente e para o 
trabalho. 
§ 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. 
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§ 4° O beneficio de que trata este artigo nao pode ser acumulado pelo 
beneficiario com qualquer outro no ambito da seguridade social ou de outro 
regime, salvo o da assistencia media. 
§ 5° A situagao de internado nao prejudica o direito do Idoso ou do portador 
de deficiencia ao beneficio. 
§ 6° A concessao do beneficio ficara sujeita a exame medico pericial e 
laudo realizados pelos servicos de pericia medica do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS. 
§ 7° Na hipotese de nao existirem servigos no municipio de residencia do 
beneficiario, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 
encaminhamento ao municipio mais proximo que contar com tal estrutura. 
§ 8° A renda familiar mensal a que se refere o § 3° devera ser declarada 
pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais 
procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. 

O paragrafo terceiro do artigo 20 da LOAS, ao exigir que para que os idosos e 

deficientes sejam inseridos no beneficio assistencial do LOAS devem 

obrigatoriamente ter sua renda familiar per capita inferior a % do salario minimo, 

estabelece um rigoroso criterio de seletividade, nao condizente com a realidade e 

necessidades dos que precisam de amparo da assistencia social. 

Ao estabelecer tais criterios para viabilizar o acesso ao beneficio de 

prestagao continuada, sao demarcados os possiveis beneficiarios do programa e as 

caracteristicas que irao identificar a sua implementagao, refletindo a equidade e/ou 

seletividade predominante no programa. O processo de revisao realizado atraves, 

principalmente, da avaliagao social, ira identificar o grau de vulnerabilidade a que 

estao sujeitos os idosos e os portadores de deficiencia. Todavia, as duas categorias 

supracitadas, frequentemente, visualizam no cotidiano situagoes de exclusao e de 

pobreza que os tornam ainda mais vulneraveis (RAMOS, 2006, p. 42). 

Portanto, apesar da busca do BPC pela inclusao social, a implementagao do 

beneficio tern sido caracterizada pela seletividade rigorosa e excludente, 

impossibilitando a efetividade da equidade. Portanto, seletividade e equidade sao 

antagonicas e excludentes entre si. Sobre o rigido processo seletivo Ramos (2006, 

p. 42) assevera: 

Ao estabelecer tais criterios para viabilizar o acesso, sao demarcados os 
possiveis beneficiarios do programa e as caracteristicas que irao identificar 
a implementagao do BPC, refletindo a equidade e/ou seletividade 
predominante no programa. O processo de revisao realizado atraves, 
principalmente, da avaliagao social, ira identificar o grau de vulnerabilidade 
a que estao sujeitos os idosos e os portadores de deficiencia. Todavia, as 
duas categorias supracitadas, frequentemente, visualizam no cotidiano 
situagoes de exclusao e de pobreza que os tornam ainda mais vulneraveis. 
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Portanto, apesar da busca do BPC pela inclusao social, a implementagao 
do beneficio tern sido caracterizada pela seletividade rigorosa e excludente, 
impossibilitando a efetividade da equidade. Portanto, seletividade e 
equidade sao antagonicas e excludentes entre si. 

O requisito de limite de renda, previsto no § 3° do art. 20 da Lei n° 8.742/93, 

nao deve ser visto como limitacao dos meios de prova de condigao da 

miserabilidade da familia do necessitado, como a letra da lei exige, mas, apenas 

como um parametro, sem exclusao de outros, como condigoes de vida da familia e 

real satisfagao dos minimos sociais. Botelho (2004) discorre acerca dos minimos 

sociais: 

Os minimos sociais estabelecem padroes de qualidade de vida 
referenciados na busca da equidade possivel. Portanto, devem estar 
proximos da qualidade de vida media presente numa nagao. 
Os minimos sociais sao abrangentes. Nao se referem apenas as condigoes 
de saude e sobrevivencia dos individuos, mas sao garantias do exercicio 
da cidadania a que todos os cidadaos tern direito. 

Os atuais criterios de elegibilidade para a concessao do BPC sao incoerentes 

com os principios das Loas e com os objetivos pretendidos pela Politica Nacional de 

Assistencia Social (PNAS), pois nao proporciona inclusao social, ate porque o 

beneficio de prestagao continuada encontra-se atualmente isolado dos demais 

programas e servigos assistenciais. Assim, deve-se interpretar o texto legal de forma 

ampliativa, relativizando o requisito para constatagao da hipossuficiencia do 

necessitado. 

Varios julgados se propoem a relativizar o requisito do art. 20, § 3° da LOAS, 

recorrendo a outros meios de prova para comprovar a hipossuficiencia do individuo, 

conforme o acordao que se segue, do Superior Tribunal de Justiga: 

PREVIDENCIARIO. RECURSO ESPECIAL. RENDA MINIMA VITALICIA. 
RENDA FAMILIAR INFERIOR A 1/ 4 DO SALARIO MINIMO. REEXAME DE 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENCIA DA SUMULA 07/STJ. ART. 
535, II, DO CPC. VIOLAQAO INEXISTENTE. 
[...] 
O disposto no § 3°, art. 20 da Lei n° 8742/1993, que considera o 
rendimento familiar "per capita" inferior a % do salario minimo, como limite 
minimo para a subsistencia do Idoso ou do portador de deficiencia, nao 
impede ao julgador auferir, por outros meios de prova, a condigao de 
miserabilidade da familia do necessitado. (STJ, Resp 416.402/RS, Quinta 
Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 05.08.2002). 
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Conforme se verifica, a renda nao e quantificada em dados exatos e 

objetivos, de modo que a renda per capita nao superior a VA do salario minimo serve 

apenas como parametro indicador de miserabilidade, nao impedindo a analise 

particular de cada caso concreto. 

Outro ponto controvertido, ou de definigao imprecisa merece destaque, como 

o conceito de familia para a LOAS. Assim ensina Botelho (2004): 

O primeiro ponto a ser destacado, e que nao causa maiores problemas e 
que o conceito de familia, para a Lei n.° 8.742/93, abarca o conjunto de 
pessoas que vivam sob o mesmo teto. Alem disso, entende-se como 
familia o conjunto de pessoas elencadas no art. 16, da Lei n.° 8.213/91. 
Assim, familia, para os efeitos da Lei n.° 8.742/93, compreende o conjuge, 
companheira ou companheiro, filho nao emancipado, de qualquer 
condigao, menor de 21 (vinte e um) anos ou invalido, os pais e o irmao nao 
emancipado, de qualquer condigao, menor de 21 anos ou invalido. O 
enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, nos termos do § 2.°, do 
art. 16, da Lei n.° 8.213/91. Por outro lado, nao entram no conceito de 
familia, irmao maior de 21 anos nao invalido ou menor de 21 anos 
emancipado, etc. Ademais, aqueles que compoem o niicleo familiar, para 
os efeitos da LOAS, devem viver sob o mesmo teto. 

Com efeito, ressalvados os pontos controvertidos que possam impedir a 

concessao do beneficio assistencial, define-se a familia como sendo aquela que 

compreende o conjuge ou companheiro e o filho incapaz relativa ou absolutamente, 

equiparando-se ao filho, o enteado e o menor sob tutela do beneficiario. 

3.5. PROCESSO DE REVISAO DO BPC 

O processo de revisao do BPC e realizado conforme descreve o art. 21 da 

LOAS, e realiza-se a cada 2 (dois) anos a partir da concessao do beneficio. O 

decreto n° 6.214, de 26/09/2007, em seu art. 42, alterou o processo de revisao do 

BPC, que ate entao era realizado periodicamente, na forma de etapas, em que todos 

os beneficios concedidos em um determinado periodo eram avaliados na etapa 

respectiva. A primeira revisao ocorreu a partir de outubro de 1999. 

Art. 21 . O beneficio de prestagao continuada deve ser revisto a cada 2 
(dois) anos para avaliagao da continuidade das condigoes que Ihe deram 
origem. 
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§ 1° 0 pagamento do beneficio cessa no momento em que forem 
superadas as condigoes referidas no caput, ou em caso de morte do 
beneficiario. 
§ 2° O beneficio sera cancelado quando se constatar irregularidade na sua 
concessao ou utilizagao. (LOAS). 
[...] 
Art. 42. O Beneficio de Prestagao Continuada devera ser revisto a cada 
dois anos, para avaliagao 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 Avaliagao do Beneficio de Prestagao Continuada. 
Paragrafo unico. A reavaliagao do beneficio de que trata o caput sera feita 
na forma disciplinada em ato conjunto especifico do Ministerio do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome e do Ministerio da Previdencia 
Social, ouvido o INSS. (Decreto n° 6.214/07). 

Foram realizadas seis etapas de revisao ate a promulgagao do Decreto n° 

6.214/07. A tabela abaixo enumera a quantidade de beneficios revistos ate a quinta 

etapa do processo de revisao do BPC: 

Tabela I - Etapas do processo de revisao do BPC 

ETAPAS PERIODO DE 
CONCESSAO 

QUANTIDADE INICIO DA 
REVISAO 

PRIMEIRA 01.01.1996 a 30.04.1997 458.024 Outubro de 1999 
SEGUNDA 01.05.1997 a 31.12.1998 452.926 Janeiro de 2001 
TERCEIRA 01.01.1999 a 31.07.2000 320.241 Junho de 2002 
QUARTA 01.08.2000 a 30.11.2001 217.558 Dezembro de 2003 
QUINTA 01.12.2001 a 30.07.2003 398.346 Fevereiro de 2005 

TOTAL DE BENEFICIOS 
REVISTOS 

1.847.095 

Fonte: orientagoes basicas para a revisao da concessao do beneficio de prestagao continuada, 5 a 

etapa. Acesso em: 30 de setembro de 2010. Disponivel em: 
<http://www.mds.gov.br/relcrys/bpc/manual_1 .htm.> 

A critica que se faz ao sistema de revisao periodica, e que embora seja um 

instrumento de avaliagao e de regulagao na gestao do BPC, e mais observada como 

uma agao fiscalizatoria, apenas em busca de fraudes. Silva (2004, p. 235) critica o 

processo de revisao do BPC: 

E preciso dizer que a realizagao da revisao sob a alegagao 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 

http://www.mds.gov.br/relcrys/bpc/manual_1%20.htm.
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participagao e o controle da populagao 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. 

Essa forma de avaliagao nao tern como intuito efetivar a politica de 

assistencia social serve apenas como instrumento reprodutor das imperfeigoes 

contidas na LOAS, pois na revisao periodica para a manutengao ou suspensao do 

BPC sao colocados em pratica apenas os criterios objetivos estabelecidos na 

LOAS, quanto ao limite de renda familiar mensal per capita e tambem quanto ao 

conceito de deficiencia, produzindo exclusoes ao inves de inclusao social, como ja 

estudado em outra oportunidade nos itens anteriores. 

No entanto, as agoes destinadas a revisao do beneficio devem ser realizadas 

no sentido de manter sob protegao aqueles que tern direito ao beneficio assistencial 

de prestagao continuada e dependem dele para prover sua manutengao, alem de 

identificar e promover a rede de servigos a ser oferecida aos beneficiarios e suas 

familias com o objetivo de garantir a qualidade de vida e o acesso a superagao das 

condigoes que deram origem ao beneficio, potencializando os efeitos positivos deste 

programa de transferencia de renda, como tambem corrigir distorgoes na concessao 

e na manutengao do beneficio de prestagao continuada junto ao idoso e a pessoa 

com deficiencia. 

A renovagao do beneficio so e assegurada se forem mantidas as condigoes 

que Ihe deram origem (idade, condigao de deficiencia e renda) observando-se a 

legislagao de regencia a epoca da concessao e obedecendo aos seguintes fluxos: 

1°) atualizagao da situagao socioeconomica por meio da Declaragao Sobre a 

Composigao do Grupo e Renda Familiar e Avaliagao Social; 2°) confirmagao da 

incapacidade para a vida independente e para o trabalho que originou a concessao 

do BPC/LOAS, por intermedio de exame medico pericial, considerando para tanto a 

Avaliagao Social, do beneficiario no ato da revisao. 

De acordo com as orientagoes basicas para a 5 a etapa do processo de 

revisao, de maio de 2005, o processo de revisao do BPC tern inicio com uma 

avaliagao social realizada por assistentes sociais nos Municipios, em visitas 

domiciliares aos beneficiarios, utilizando instrumentos instituidos para esta 

finalidade: Declaragao de Composigao do Grupo e Renda Familiar, Avaliagao Social 

de Idosos e Pessoas com Deficiencia e a Coleta das Informagoes Sociais 
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Complementares. O conjunto dessas informacoes que contemplam aspectos 

pessoais, sociais, economicos e culturais, bem como, sobre a infra-estrutura do 

entorno onde vivem os beneficiarios e suas familias, sao coletadas, digitadas e 

enviadas a Agenda do INSS responsavel pela realizagao de pericia medica e 

conclusao do processo de revisao, para verificar se, na forma da lei, o beneficiario 

continua preenchendo os requisitos para manutengao do beneficio. As informagoes 

sao ainda utilizadas pelas Secretarias de Assistencia Social no diagnostico e 

planejamento de agoes para os beneficiarios e suas familias. 

Apesar de nao atingir seus objetivos em sua totalidade, o processo de revisao 

do BPC tern se constituido em importante indicador para conhecimento das 

condigoes de vida dos beneficiarios do BPC, alem de poder contribuir para a 

avaliagao e o monitoramento das agoes continuadas para este segmento. 
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4 LEGISLAQAO 

A politica de assistencia social esta regulamentada no ordenamento juridico 

brasileiro principalmente na CF/88 e na LOAS, que tratam a assistencia social como 

direito fundamental, elencam seus principios, estabelecem suas diretrizes e dispoem 

sobre a sua organizagao politico-adminisrativa. No entanto diversas leis tambem 

possuem carater assistencialista e complementam dispositivos da CF/88 e da LOAS, 

como e o caso do Estatuto do Idoso e da Lei de Apoio aos Portadores de 

Deficiencia, que serao estudadas neste capitulo. 

4.1 DISPOSIQAO CONSTITUCIONAL 

A Constituigao Federal de 1988 trata-se de uma constituigao analitica ou 

extensa, pois aborda detalhadamente todos os assuntos que os representantes do 

povo que integraram o Poder Constituinte consideraram fundamentais, alem de 

tratar de temas que normalmente nao possuem natureza constitucional. Segundo 

Bonavides (1999, p. 74) as constituigoes: 

Se fizeram desenvolvidas, volumosas, inchadas, em consequencia 
principalmente de duas causas: a preocupacao de dotar certos institutos de 
protegao eficaz, o sentimento de que a rigidez constitucional e anteparo ao 
exercicio discricionario da autoridade, o anseio de conferir estabilidade ao 
direito legislado sobre determinadas materias e, enfim, a conveniencia de 
atribuir ao Estada, atraves do mais alto instrumento juridico que e a 
Constituigao, os encargos indispensaveis a manutengao da paz social. 

Em virtude da natureza analitica da CF/88, que dispoe das mais diversas 

materias de forma sistematizada, que estao agrupadas em titulos, capitulos e 

segoes, com conteudo, origem e finalidade distintos. Esse agrupamento de normas 

de acordo com a sua finalidade, tambem denominado de elementos da constituigao 

e que caracteriza a natureza polifacetica da CF/88 (LENZA, 2008, p. 30). 

Entre esses elementos encontram-se os elementos socioideologicos, que 

revelam o compromisso entre o Estado individualista e o Estado Social, que 
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intervem na politica social em busca de igualdade de condigoes e inclusao social. 

Portanto, o Capitulo II do Titulo II da CF/88, que trata dos Direitos Sociais, e o Titulo 

VIII, que trata da Ordem Social sao materias que evidenciam a caracteristica 

socioideologica da CF/88. 

A seguridade social e tratada na CF/88 nos arts. 194 a 204, sendo a 

assistencia social disciplinada nos arts. 203 e 204 da CF/88. A Constituigao Federal 

de 1988 nao conceitua a assistencia social, tratando-a no art. 203 apenas a sua 

finalidade e seus objetivos. Assim, estabelece o caput do art. 203 da CF/88 a 

finalidade da assistencia social, ao dizer que esta sera prestada a quern dela 

necessitar, independente de contribuigao a seguridade social. Moraes (2006, p. 764) 

define a assistencia social com base no art. 203: 

A assistencia social sera prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuigao, pois nao apresenta natureza de 
seguro social, sendo realizada com recursos do orgamento da seguridade 
social, previstos no art. 195, alem de outras fontes, e organizada com base 
na descentralizagao politico-administrativa, cabendo a coordenagao e as 
normas gerais a esfera federal e a coordenagao e a execugao dos 
respectivos programas as esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistencia social; e na participagao da 
populagao, por meio de organizagoes representativas, na formulagaodas 
politicas e no controle das agoes em todos os niveis. 

Os objetivos da politica de assistencia social estao elencados nos incisos do 

art. 203, a saber: 

I - a protegao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a 
velhice; 
II - o amparo as criangas 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; 
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. 

O art. 204 da CF estabelece como sera realizada a gestao da politica de 

assistencia social, estabelecendo a exigencia de agao integrada entre os tres entes 

federativos (federal, municipal e estadual), alem de exigir a agao integrada com a 

sociedade civil, por meio de suas organizagoes sem fins lucrativos, que sao 

denominadas entidades de assistencia social. 
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Para atingir as finalidades e objetivos da politica de assistencia social, a 

Emenda Constitucional - EC - n° 42/03 acrescentou o paragrafo unico ao art. 204, 

facultando aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio a inclusao 

e promogao social ate cinco decimos por cento de sua receita tributaria liquida, 

sendo vedada a aplicagao desses recursos no pagamento de despesas com o 

pessoal e encargos sociais, servigo da divida ou qualquer outra despesa corrente 

nao vinculada diretamente aos investimentos ou agoes apoiados. 

4.2. DISPOSIQAO INFRACONSTITUCIONAL 

A Assistencia Social e politica publica de diregao universal e direito de 

cidadania, alargando a quantidade de direitos sociais a serem assegurados a todos 

os brasileiros, de acordo com suas necessidades e independentemente de sua 

renda, a partir de sua condigao inerente de ser de direitos. Dada a sua importancia, 

a CF/88, em seu art. 203, V, estabeleceu que a politica de assistencia social sera 

disciplinada por lei infraconstitucional especffica. Dai o surgimento, em 1993, da Lei 

Organica de Assistencia Social (Lei n° 8.742/93). 

4.2.1 LOAS - Lei Organica de Assistencia Social (Lei n° 8.742/93) 

A LOAS foi promulgada em 1993 com o desafio de proteger os cidadaos que 

se encontravam desamparados socialmente, acometidos por doengas incapacitantes 

ou deficiencia fisica e idosos, que foram impossibilitados de contribuir para caixa de 

Previdencia Social. A assistencia social constitui uma das politicas inseridas no 

ambito da seguridade social, estando disciplinada pelos arts. 203 e 204 da CF/88. 

Conforme Nogueira (2007, p. 51 e 52): 

E importante ressaltar, porem, que desde a promulgacao da LOAS, que 
ocorreu em 1993, temos experienciado uma verdadeira inovacao em 
relacao ao historico brasileiro de atendimento as "mazelas sociais". 



48 

Primeiramente porque a LOAS e produto da mobilizagao de segmentos 
sociais que se organizaram e participaram de um longo processo de 
negociacao, de formacao de consensos entre os diferentes protagonistas 
da sociedade civil, do governo federal e da esfera parlamentar, com o 
objetivo de redefinir a assistencia social. 
Esse movimento representa uma inovagao, porque possibilitou a 
participagao coletiva no debate sobre a assistencia social de interlocutores 
historicamente dispersos, principalmente as ONGs, que ate entao estavam 
preocupadas com suas agoes cotidianas e passaram a atuar 
articuladamente com diversos segmentos da sociedade. 
Em segundo lugar, a LOAS regulamentou os artigos 203 e 204 da 
Constituigao Federal de 1988, definindo a assistencia social como politica 
publica de seguridade social, o perfil do beneficiario, os beneficios 
assistenciais, as fontes de financiamento, as diretrizes para a 
descentralizagao politico administrativa e a participagao das organizagoes 
populares na formulagao da politica e no controle social das agoes em 
todas as esferas do governo. 

O artigo primeiro, primeira parte da LOAS conceitua a assistencia social como 

"direito do cidadao e dever do Estado, e Politica de Seguridade Social nao 

contributiva, que prove os minimos sociais", ainda assevera que a politica de 

assistencia social sera realizada "atraves de um conjunto integrado de agoes de 

iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento as necessidades 

basicas". Deste artigo Demo (apud FERREIFRA, 2009, p. 29 e 30) conceitua politica 

social como: 

Do ponto de vista do Estado, como proposta planejada de enfrentamento 
das desigualdades sociais em suas mais variadas faces. Segundo o 
mesmo autor e necessario distinguir, no campo da politica social, tres 
horizontes teoricos e praticos, separando a politica social em: 
• Politicas Socioeconomicas: Neste campo a politica social remete ao 
relacionamento condicionante entre o horizonte social e economico na 
sociedade, onde se volta para o enfrentamento da pobreza material, 
partindo da relevancia do emprego e da renda para qualquer tentativa de 
reduzir as desigualdades sociais. 
• Politicas Assistenciais: Nas sociedades existem grupos populacionais que 
nao se autossustentam, cabendo assim ao Estado a obrigagao de 
assistencia; trata-se, nesse sentido, de politicas devidas por direito de 
cidadania. 
• Politicas Participativas: O espago participativo revela que a politica social 
nao pode ser apenas publica, mas uma parcela provem da sociedade. A 
politica participativa recoloca a questao da democracia, tendo como 
caracteristica principal a visao de que o bem-estar nao e dadiva, mas 
conquista. 

O art. 2° da LOAS elenca os objetivos a serem atingidos pela assistencia 

social, que estao em concordancia com os objetivos da seguridade social, 

estabelecidos no art. 194, paragrafo unico da CF/88, aplicando estes, no que 
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couber, a assistencia social, como politica integrante da seguridade social, que 

assim dispoe: 

Art. 2° A assistencia social tem por objetivos: 
I - a protegao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a 
velhice; 
II - o amparo as criangas 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; 
V - a garantia de 1 (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. 
Paragrafo unico. A assistencia social realiza-se de forma integrada as 
politicas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos 
minimos sociais, ao provimento de condigoes para atender contingencias 
sociais e a universalizagao dos direitos sociais. 

Ao analisar o disposto no art. 2° da Lei n° 8.742/93, observa-se que todos os 

objetivos a serem atingidos pela politica de assistencia social tern como base a 

inclusao social. Quando a LOAS busca proteger a instituicao familiar, a maternidade, 

infancia, adolescencia, velhice e os portadores de deficiencia atraves da instalacao 

de programas sociais e de implementagao de subsidios para beneficiar esta parcela 

da populagao, com isso pretende atingir o alvo precipuo de inclusao social e 

integragao a vida comunitaria de maneira mais digna. A NOB/SUAS, no item 1.1, 

inciso I, conceitua esta protegao social e estabelece seus principios e garantias, a 

saber: 

I. Protegao social 
A protegao social de Assistencia Social consiste no conjunto de agoes, 
cuidados, atengoes, beneficios e auxilios ofertados pelo SUAS para 
redugao e prevengao do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo 
da vida, a dignidade humana e a familia como nucleo basico de 
sustentagao afetiva, biologica e relacional. 
A protegao social de Assistencia Social, ao ter por diregao o 
desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania, tem por 
principios: 
• a matricialidade sociofamiliar; 
• territorializagao; 
• a protegao pro-ativa; 
• integragao a seguridade social; 
• integragao as politicas sociais e economicas. 
A protegao social de Assistencia Social, ao ter por diregao o 
desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania, tem por 
garantias: 
• a seguranga de acolhida; 
• a seguranga social de renda; 
• a seguranga do convivio ou vivencia familiar, comunitaria e social; 
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• a seguranga do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e 
social; 
• a seguranga de sobrevivencia a riscos circunstanciais. 

Os principios que regem a assistencia social estao dispostos no art. 4° da 

LOAS buscam garantir ao individuo que suas necessidades vitais e basicas sejam 

respeitadas, mesmo que nao esteja em um patamar de igualdade de direitos com os 

outros membros da sociedade, nos seguintes termos: 

Art. 4° A assistencia social rege-se pelos seguintes principios: 
I - supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as 
exigencias de rentabilidade economica; 
II - universalizagao dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatario da 
agao assistencial alcangavel pelas demais politicas publicas; 
III - 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, vedando-se qualquer comprovagao vexatoria de necessidade; 
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminagao de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalencia as populagoes urbanas e 
rurais; 
V - divulgagao ampla dos beneficios, servigos, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Publico e dos 
criterios para sua concessao. 

Os principios elencados acima devem ser aplicados a assistencia social 

juntamente com os principios da universalidade, disposto no art. 194, I, c/c art. 203, 

caput, da CF/88, e da nao-contributividade ou gratuidade, tambem retirado do caput 

do art. 203 desta Constituigao. O principio da universalidade ensina que a 

assistencia social deve ser prestada a todos que dela necessitarem, sem 

discriminagao. O principio da gratuidade indica que a prestagao assistencial e 

realizada sem exigencia de qualquer contrapartida ou contribuigao por parte de seus 

usuarios. (MDS, LOAS, 2009, p. 09). 

As diretrizes a serem seguidas na politica de assistencia social (LOAS, art. 

5°) se baseiam nas mesmas dispostas no art. 204 da CF/88, quais sejam: 

descentralizagao politico-administrativa, participagao da sociedade civil e primazia 

do Estado na condugao da politica de assistencia social. 

O controle da politica de assistencia social e efetuado pelos Conselhos 

Municipals (CMAS), Estadual (CEAS) e Nacional (CNAS) de Assistencia Social. 

Todavia, a Uniao deve garantir a tarefa de articulador da politica em nivel nacional, 

mantendo a responsabilidade de elaborar as normas gerais da politica de 
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assistencia social; garantir o financiamento e execucao dos beneficios de prestagao 

continuada; apoiar financeiramente os programas, projetos e servigos de 

enfrentamento da pobreza em ambito nacional; e ainda complementar as agoes dos 

estados e das municipalidades, conforme estabelece o art. 12 da LOAS (FERREIRA, 

2009, p. 30e31 ) . 

O capitulo IV da Lei n° 8.742/93 trata dos Beneficios, dos Servigos, dos 

programas e dos projetos de assistencia social. O beneficio de prestagao 

continuada (BPC) e o principal beneficio instituido pela LOAS. A Politica Nacional de 

Assistencia Social - PNAS, aprovada pela Resolugao n° 145 do CNAS, em seu item 

2.5.1, que trata da protegao social, assim conceitua o BPC: 

O BPC constitui uma garantia de renda basica, no valor de um salario 
minimo tendo sido um direito estabelecido diretamente na Constituigao 
Federal e posteriormente regulamentado a partir da LOAS, dirigido as 
pessoas com deficiencia e aos idosos a partir de 65 anos de idade, 
observando, para acesso, o criterio de renda previsto na Lei. Tal direito a 
renda se constituiu como efetiva provisao que traduziu o principio da 
certeza na assistencia social, como politica nao contributiva de 
responsabilidade do Estado. Trata-se de prestagao direta de competencia 
do Governo Federal, presente em todos os Municipios (PNAS, p.28). 

No art. 20 estao elencados os requisitos para que se possa ter o direito a 

receber o beneficio de prestagao continuada, in verbis: 

Art. 20. O beneficio de prestagao 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. 
§ 1° Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como familia o 
conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho 
de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto. 
§ 2° Para efeito de concessao deste beneficio, a pessoa portadora de 
deficiencia e aquela incapacitada para a vida independente e para o 
trabalho. 
§ 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. 
§ 4° O beneficio de que trata este artigo nao pode ser acumulado pelo 
beneficiario com qualquer outro no ambito da seguridade social ou de outro 
regime, salvo o da assistencia medica. 
§ 5° A situagao de internado nao prejudica o direito do idoso ou do portador 
de deficiencia ao beneficio. 
§ 6° A concessao do beneficio ficara sujeita a exame medico pericial e 
laudo realizados pelos servigos de pericia medica do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS 
§ 7° Na hipotese de nao existirem servigos no municipio de residencia do 
beneficiario, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 
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encaminhamento ao municipio mais proximo que contar com tal estrutura. 
(Incluido pela Lei n° 9.720, de 30.11.1998) 
§ 8° A renda familiar mensal a que se refere o § 3o devera ser declarada 
pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais 
procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do 
pedido.(lncluido pela Lei n° 9.720, de 30.11.1998). 

Na analise do art. 20 depreende-se a existencia de dois requisitos sociais, 

quais sejam: ser idoso ou possuir deficiencia fisica ou mental, impossibilitando o 

acesso ao trabalho (caput); e um requisito economico: renda mensal per capita 

familiar inferior a % do salario minimo vigente, caracterizando a impossibilidade de 

prover o proprio sustento. Tais requisitos sao cumulativos e nao podem ser 

observados separadamente na concessao do beneficio de prestagao continuada. 

Nos termos de concessao do beneficio assistencial de prestagao continuada, 

o problema encontrado com a imposigao destes requisitos e a limitagao de sua 

abrangencia, sendo esta o grande empecilho para a efetividade da contemplagao do 

principio da dignidade da pessoa humana na sociedade. 

O art. 4°, V, do Decreto n° 6.214, de 2007, para efeito do disposto no § 1° do 

art. 20 da Lei n° 8.742, de 1993, conceitua familia como o conjunto de pessoas que 

vivem sob o mesmo teto, assim entendido, o requerente, o conjuge, a companheira, 

o companheiro, o filho nao emancipado, de qualquer condigao, menor de 21 anos ou 

invalido, os pais, e o irmao nao emancipado, de qualquer condigao. 

O art. 4°, III, do Decreto n° 6.214, de 2007, complementando o disposto no § 

2° do art. 20 da Lei n° 8.742/93, conceitua incapacidade como fenomeno 

multidimensional que abrange limitagao do desempenho de atividade e restrigao da 

participagao, com redugao efetiva e acentuada da capacidade de inclusao social, em 

correspondencia a interagao entre a pessoa com deficiencia e seu ambiente fisico e 

social. 

O beneficio de prestagao continuada sera revisto a cada 2 (dois) anos para 

avaliagao da continuidade das condigoes que Ihe deram origem, conforme preceitua 

o art. 21 da Lei n° 8.742/93. Realizada a revisao o beneficio sera cancelado se 

constatar irregularidade na sua concessao ou utilizagao (art. 21 , § 2°), ou cessara 

em caso de morte do beneficiario ou se forem superadas as condigoes que Ihe 

deram origem (art. 21 , § 1°). 

Alem do beneficio de prestagao continuada direcionada ao segmento do 

idoso e do deficiente, o direito a assistencia social na LOAS pode se dar atraves de 
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uma prestagao monetaria eventual, voltada ao recebimento de auxflio natalidade e 

funeral, conforme dispoe o art. 22 da LOAS. A PNAS, tambem em seu item 2.5.1 

assim conceitua os beneficios eventuais: 

Os Beneficios Eventuais foram tratados no artigo 22 da LOAS. Podemos 
traduzi-los como provisoes gratuitas implementadas em especie ou peciinia 
que visam cobrir necessidades temporarias em razao de contingencias, 
relativas a situagoes de vulnerabilidades temporarias, em geral 
relacionadas ao ciclo de vida, a situagoes de desvantagem pessoal ou a 
ocorrencias de incertezas que representam perdas e danos. Hoje os 
beneficios eventuais sao ofertados em todos os Municipios, em geral com 
recursos proprios ou da esfera estadual e do Distrito Federal, sendo 
necessaria sua regulamentagao mediante criterios de prazos em ambito 
nacional. 

A concessao dos beneficios previstos na LOAS e feita pelo INSS, tendo em 

vista que o INSS ja possui uma estrutura propria ramificada pelo pais, e possui 

condigoes de atender a pessoas assistidas. A concessao dos beneficios se estende 

ao brasileiro, inclusive ao indigena nao amparado por nenhum sistema de 

previdencia social, e tambem, ao estrangeiro naturalizado e domiciliado no Brasil 

que nao tenha nenhuma cobertura previdenciaria oriunda de seu pais de origem. 

Logo, a definigao do que e a LOAS, e sua finalidade: cumprir sua fungao social de 

protegao a pessoas nao inseridas no contexto social de trabalho e total capacidade 

laborativa e para vida habitual. 

4.2.2 Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/03) 

Em primeiro de outubro de 2003 foi promulgado o estatuto do idoso, 

positivando direitos de uma parcela consideravel da sociedade que nao tinha um 

aparato normativo que atendesse suas necessidades. O Estatuto do Idoso tem como 

principal finalidade consolidar os direitos dos idosos descritos na Constituigao 

Federal de 1988 e proteger o idoso em situagao de risco social. 

O envelhecimento e um direito personalissimo, sendo uma obrigagao do 

Estado fazer com que o processo de envelhecimento seja o mais saudavel e integro 

possivel, garantindo aos idosos todos os direitos fundamentais, inclusive a dignidade 

da pessoa humana. Dessa forma, dispoe o art. 2° da Lei n° 10.741/03: 
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O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa 
humana, sem prejuizo da protecao integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservacao de sua saude fisica e mental e seu 
aperfeicoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condicoes de 
liberdade e dignidade. 

Destarte, o Estado deve promover a assistencia do idoso, conforme previsao 

no artigo 203, V da CF/88 quando assegura o direito a um salario minimo de 

beneficio mensal ao idoso que comprove nao possuir meios de prover a propria 

manutengao ou de te-la provida por sua familia. 

O Capitulo VIII da Lei n° 10.741/03 dispoe sobre o BPC. No art. 34 e 

paragrafo unico do Estatuto do Idoso que vieram as grandes inovagoes com relagao 

ao beneficio assistencial concedido ao idoso, a saber: o caput do art. 34 da Lei n° 

10.741 derrogou o caput do art. 20 da Lei n° 8.742/93, alterando a idade nele 

prevista (70 anos) para 65 anos; Ja o paragrafo unico do art. 34 estabelece que a 

percepgao de um amparo social por um membro da familia nao sera contabilizada 

como renda para com relagao ao idoso, considerado nos termos da lei. 

4.2.3 Lei de Apoio aos Portadores de Deficiencia (Lei n° 7.853/89) 

A Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispoe sobre o apoio as pessoas 

portadoras de deficiencia, a sua integragao social, a Coordenadoria Nacional para 

Integragao das Pessoa Portadora de Deficiencia - Corde, institui a tutela jurisdicional 

de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuagao do Ministerio 

Publico, define crimes, e da outras providencias. 

O Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamentando a Lei n° 

7.853, de 24 de outubro de 1989, dispoe sobre a Politica Nacional para a Integragao 

da Pessoa Portadora de Deficiencia, consolida as normas de protegao, e da outras 

providencias. Assim, e necessaria a observancia dos criterios do decreto para se 

considerar deficiente o beneficiario e conceder-lhe beneficio assistencial. 

O art. 3° do Decreto n° 3.298/99 define como a pessoa portadora de 

deficiencia como sendo aquela pessoa que apresenta, em carater permanente, 

perdas ou anormalidade de sua estrutura ou fungao psicologica, fisiologica ou 
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anatomica, que gera incapacidade para desempenho de atividades dentro do padrao 

considerado normal para o ser humano. 

4.3 A INTERPRETAQAO DO JUDICIARIO SOBRE O BENEFiCIO DE PRESTAQAO 

CONTINUADA 

Com promulgagao da CF/88, preocuparam-se os constituintes em assegurar o 

exercicio dos direitos sociais, o bem-estar, e principalmente preservar a dignidade 

da pessoa humana, dispondo em seu texto normas atinentes a assistencia social 

nos arts. 203 e 204, inserida no sistema de seguridade social. A critica girou em 

torno do art. 203, V, ao dispor que a assistencia social e direito de todos tem por um 

dos seus objetivos "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". 

4.3.1 A agao direta de inconstitucionalidade - ADIN n ° 1.232-1-DF 

A norma do art. 203, V da CF/88 trata-se de norma constitucional de eficacia 

limitada, pois a expressao "conforme dispuser a lei" exige regulamentagao de lei 

infraconstitucional, sem a qual o dispositivo constitucional nao teria eficacia, 

caracterizando a sua nao auto-executoriedade. 

Somente apos cinco anos do advento do CF/88 que a assistencia social veio 

a ser regulamentada pela Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS). O art. 

20, § 3° da LOAS veio a regulamentar o art. 203, V da CF/88, atraves do beneficio 

de prestagao continuada (BPC), ao dispor que "considera-se incapaz de prover a 

manutengao da pessoa portadora de deficiencia ou idosa a familia cuja renda 

mensal per capita seja inferior a % (um quarto) do salario minimo". 

O criterio de renda familiar per capita inferior a % do salario minimo 

estabelecido pela Lei n° 8.742/93 para definir a miserabilidade do beneficiario do 

BPC teve sua constitucionalidade questionada pela ADIN n° 1.232-1-DF, proposta 
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pelo entao Procurador-Geral da Republica Aristides Junqueira Alvarenga ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), em 23 de fevereiro de 1995. A ADIN n° 1.232-1-DF 

questionava a constitucionalidade do criterio estabelecido na LOAS para definir a 

linha de pobreza das pessoas deficientes e idosos, os quais seriam cobertos pelo 

BPC. 

O STF a considerou improcedente, em cujo julgamento, proferido em 27 de 

agosto de 1998, conforme ementa e extrato da ata que consta o seguinte: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DA LEI 
FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITERIO PARA RECEBER O 
BENEFiCIO 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 HIPOTESE DE PRESTAQAO 
ASSISTENCIAL DO ESTADO. 
AQAO JULGADA IMPROCEDENTE. 

EXTARTO DE ATA: 
AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.232-1 
PROCED. : DISTRITO FEDERAL 
RALATOR PARA ACORDAO: MIN. NELSON JOBIM 
REQTE. : PROCURADO GERAL DA REPUBLICA 
REQDO. : PRESIDENTE DA REPUBLICA 
REQDO. : CONGRSSO NACIONAL 
DECISAO: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a agao direta, 
vencidos, em parte, os Srs. Ministros llmar Galvao (Relator) e Neri da 
Silveira, que emprestavam a norma objeto da causa interpretacao 
conforme a Constituigao, 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. 

Pela analise do conteudo do julgamento do STF, e possivel dizer que a 

suprema corte nao enfrentou a constitucionalidade do criterio de % per capita 

familiar e seu impacto sobre o perfil do publico atendido e excluido pelo BPC, 

apenas declarou que a LOAS era legitima para definir o criterio de pobreza. 

O conteudo proposto pela ADIN n° 1.232-1 pretendia que a lei fosse 

interpretada como uma das formas de comprovagao da miserabilidade, nao 

afastando outras possiveis, mas entendeu o STF que todas as formas de 

comprovagao haveriam de ser estipuladas em lei, sendo livre o legislador ordinario 

para fixagao dos parametros que julgar convenientes. Entretanto, observamos que 

nao foi discutida, na agao questionada, a existencia de legislagao que pudesse ser 
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recepcionada como regulamento do beneficio, alem de que prevaleceu o 

entendimento de que a norma constitucional em questao nao era auto-executavel 

(SOBRINHO, 2010). 

4.3.2 Analise dos Julgados da 8 a Vara Federal de Segao Judiciaria da Paraiba 

Com a afirmagao da norma que garante o repasse mensal as pessoas idosas 

e deficientes no texto constitucional que, logo apos deu origem a implantagao do 

BPC, comegaram a surgir casos de indeferimento no nivel administrativo pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), restando como esperanga de perceber o 

beneficio recorrer a esfera judicial. 

Para analisar as bases que fundamentam a interpretagao dos juizes federais 

no julgamento de pedidos de concessao do BPC, foram estudados todos os 

processos judiciais impetrados no mes de Janeiro do ano de 2009 na 8 a Vara Federal 

da Segao Judiciaria da Paraiba, localizada no Municipio de Sousa, totalizando 22 

(vinte e dois) processos referentes a concessao ou restabelecimento do BPC. 

Dentre estes processos judiciais analisados 20 (vinte) diziam respeito ao pedido de 

BPC para deficientes e apenas 2 (dois) tratavam do beneficio assistencial ao idoso, 

obtendo-se resultados diversos. 

Os processos judiciais referentes ao beneficio de prestagao continuada ao 

deficiente impetrados em Janeiro de 2009, que obtiveram os seguintes resultados ate 

meados de outubro de 2010, conforme tabela a seguir: 

Tabela II - BPC ao deficiente 8 a Vara Federal - PB 

Beneficio de prestagao continuada (BPC) ao deficiente Quantidade 

Julgado procedente pelo magistrado 3 (tres) 

Julgado improcedente pelo magistrado 5 (cinco) 

Sentenga homologatoria de acordo judicial 4 (quatro) 

Ainda nao sentenciados 4 (quatro) 

Extinto sem resolugao de merito 3 (tres) 
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Indeferimento da inical 1 (um) 

A analise inicial que se obtem diante da tabela e que esta evidente a 

seletividade criada pela implementagao dos rigorosos criterios economicos e sociais 

pela LOAS, haja vista que entre 20 (vinte) processos, apenas tres obtiveram 

sentengas favoraveis ao beneficiario, enquanto 5 (cinco) beneficiarios nao 

compartilharam do mesmo sucesso. Os motivos da procedencia ou improcedencia 

do direito pleiteado sao demonstrados na tabela a seguir: 

Tabela III - BPC ao deficiente: pedidos procedentes 

Fundamentos para a procedencia do pedido pelo magistrado Quantidade 

Laudo medico favoravel a deficiencia incapacitante 1 (um) 

Renda per capita inferior a VA (um quarto) do salario minimo 1 (um) 

Relativizagao da renda per capita 1 (um) 

Total de sentengas procedentes 3 (tres) 

Tabela IV - BPC ao deficiente: pedidos improcedentes 

Fundamentos para a improcedencia do pedido pelo magistrado Quantidade 

Laudo medico desfavoravel a deficiencia incapacitante 3 (tres) 

Renda per capita superior a % (um quarto) do salario minimo 2 (dois) 

Total de sentengas improcedentes 5 (cinco) 

Na analise das sentengas procedentes quanto das improcedentes com 

relagao ao BPC ao deficiente observa-se a tendencia dos magistrados a salientarem 

exclusivamente o laudo medico que ensejou ou nao concessao/suspensao do 

beneficio considerando irrelevantes outras especies de prova. E importante lembrar 

que, as provas nao possuem valor determinado e nao existe nenhuma hierarquia 

entre elas, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais provas, 

ou seja, seu peso e considerado unica e exclusivamente pelo juiz. Assim, ao 
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examinar a prova, o juiz deve buscar, atraves de atividade intelectual, nos elementos 

probatorios, conclusoes sobre os fatos relevantes ao julgamento do processo. Sobre 

a inexistencia de hierarquia sobre as provas: 

EMENTA 
PROVAS. _ INEXISTENCIA DE HIERARQUIA. PRINCIPIO DA 
PERSUASAO RACIONAL. Em nosso sistema processual, nao existe 
hierarquia de prova. O principio reitor da prova, escolhido pelo Codigo de 
Buzaid, e o principio da "persuasao racional" ou "do livre convencimento 
motivado", o qual permite ao magistrado, apreciar o conjunto probatorio 
livremente, convencendo-se mais por um, do que por outro meio de prova, 
sempre fundamentando suas razoes, como estatui o artigo 131, do Codigo 
de Processo Civil. (Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 23 a regiao. RO -
01545.2001.001.23.00-3). 

Outro aspecto importante e a relativizacao da renda per capita observada em 

1 (um) processo, onde o magistrado, observando a condigao socio-economica do 

beneficiario, que embora a renda per capita familiar seja superior a 14 (um quarto) do 

salario minimo, analisa as condigoes peculiares de cada caso concreto, como os 

gastos com as necessidades basicas e medicamentos, e autorizam a concessao do 

beneficio de prestagao continuada. 

Assim, o requisito do limite de renda, previsto no paragrafo terceiro do art. 20 

da Lei n° 8.742/93, nao deve ser visto como uma limitagao intransponivel dos meios 

de prova da condigao de miserabilidade da familia do beneficiario, devendo ser 

levado em consideragao outros fatores, entre eles a condigao de vida da familia. A 

jurisprudencia reconhece que o requisito economico estabelecido na LOAS deve ser 

relativizado para concessao do BPC ao idoso e ao deficiente, conforme o julgado do 

TRF, 1 a Regiao: 

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIARIO. RENDA MENSAL VITALICIA. 
SUBSTITUIQAO PELO BENEFICIO DE PRESTAQAO CONTINUADA. 
INCISO V DO ART. 203 DA CF/88. LEI 8.742/93. DECRETO 1.744/95. 
DOENQA INCAPACITANTE. EXIGENCIA DE RENDA PER CAPITA 
INFERIOR A 1/ 4 (UM QUARTO) DO SALARIO MINIMO. COMPROVAQAO. 
AVAL IAQ AO DA PROVA DE MISERABILIDADE. IDADE MINIMA. 
AUSENCIA DE PREVISAO LEGAL. TERMO A QUO. AUTARQUIA. 
ISENQAO DE ONUS DE DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIQA. 
LEI ESTADUAL. 
[...] 
4. "A jurisprudencia desta Corte entende que, para fins de obtengao do 
beneficio de prestagao continuada, e de carater meramente objetivo a 
renda familiar de % do salario minimo, podendo o julgador, mediante a 
aferigao de outros meios de prova, avaliar a impossibilidade financeira ou a 
condigao de miserabilidade da familia do necessitado(...)" (AC 
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2001.34.00.020159-4/DF, Relator Convocado Juiz Velasco Nascimento, 
Primeira Turma, DJ/II de 15/09/2003). 
(TRF1 - APELAQAO CIVEL: AC 66381 MG 2000.01.00.066381-9. 
Relator(a): Desembargadora Federal Neuza Maria Alvez da Silva. 
Publicagao: 21/05/2007 DJ p.118). 

O Superior Tribunal de Justiga (STJ) tambem ja se posicionou no sentido de 

que o magistrado podera relativizar o requisito estabelecido pela lei, recorrendo a 

outros meios de prova para comprovar a hipossuficiencia do individuo, como 

demonstrado nos acordaos a seguir: 

PREVIDENClARIO. RECURSO ESPECIAL. RENDA MINIMA VITALICIA. 
RENDA FAMILIAR INFERIOR A VA DO SALARIO MINIMO. REEXAME DE 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENCIA DA SUMULA 07/STJ. ART. 
535, II, DO CPC. VIOLAQAO INEXISTENTE. 
[...] 
O disposto no § 3°, art. 20 da Lei n° 8742/1993, que considera o 
rendimento familiar "per capita" inferior a VA do salario minimo, como limite 
minimo para a subsistencia do Idoso ou do portador de deficiencia, nao 
impede ao julgador auferir, por outros meios de prova, a condigao de 
miserabilidade da familia do necessitado. (STJ, Resp 416.402/RS, Quinta 
Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 05.08.2002). 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PREVIDENClARIO. ASSITENCIA SOCIAL. BENEFICIO DA PRESTAQAO 
CONTINUADA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 20, § 3°, DA LEI N° 8.742/93. 
I- A assistencia social foi criada com o intuito de beneficiar os miseraveis , 
pessoas incapazes de sobreviver sem a agao da Previdencia. 
II- O preceito contido no art. 20, §3°, da Lei n°8.742/93 nao e o unico 
criterio valido para comprovar a condigao de miserabilidade preceituada no 
artigo 203, V, da Constituigao Federal. A renda familiar per capita inferior a 
% do salario minimo deve ser considerada como um limite minimo, um 
quantum objetivamente considerado insuficiente a subsistencia do portador 
de deficiencia e do idoso, o que nao impede que o julgador faga uso de 
outros fatores que tenham o condao de comprovar a condigao de 
miserabilidade do autor. Precedentes. 
Agravo regimental desprovido. 
(STJ-AGA 517757-Orgao Julgador: QUINTA TURMA - DJ 28/10/2003 - p. 
347 - Relator FELIX FISCHER - por unanimidade). 

As decisoes acima transcritas refletem o entendimento de que o criterio 

(renda % do salario minimo), necessario para concessao do beneficio em tese ja 

nao se mostra imperioso, devendo-se levar em conta a realidade financeira de cada 

beneficiario e sua familia. No entanto, o observado pela analise dos demais 

processos, varios magistrados ainda primam por considerar apenas o estabelecido 

na LOAS, nao levando em conta os aspectos sociais que levaram o necessitado a 

requererem o beneficio. 
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Foi observado um aspecto positivo na analise dos processos judiciais 

impetrados na 8 a Vara Federal da Segao Judiciaria da Paraiba, que e a quantidade 

de processos que obtiveram tentativas bem sucedidas de conciliagao. No total foram 

4 (quatro) entre os 20 (vinte) pedidos de concessao ou restabelecimento de BPC ao 

deficiente que tiveram sentengas homologatorias de conciliagao judicial. 

Todos estes processos tiveram o reconhecimento por parte do INSS do direito 

ao BPC sem a necessidade de instrugao processual, comprometendo-se a autarquia 

previdenciaria conceder o beneficio assistencial, assim como o pagamento de 

porcentagem de 60% dos valores devidos a partir do requerimento administrative ate 

a sentenga homologatoria atraves de Requisigao de Pequeno Valor (RPV). Desta 

forma, tornou-se mais celere a prestagao jurisdicional e foi atingido o objetivo da 

politica de assistencia social. 

Em contrapartida, 4 (quatro) processos entre os analisados ainda nao tiveram 

a prestagao jurisdicional concluida, mesmo apos quase 2 (dois) anos de duragao. 

Nestes processos, a dificuldade de se realizar diligencias e a demora na realizagao 

da pericia medica foram os fatores determinantes para a nao conclusao da lide, 

tornando o processo lento e dispendioso, podendo perder a sua finalidade que e a 

prestagao de um direito social fundamental. 

Dentre todos os processos relativos ao BPC ao deficiente, 3 (tres) processos 

foram extintos sem a resolugao do merito, pela ausencia do beneficiario a pericia 

medica na data estabelecida em audiencia. 1 (um) processo teve sua petigao inicial 

indeferida, por estar contido a vicio da coisa julgada . 

No que tange aos processos judiciais com pedido de concessao de beneficio 

de prestagao continuada ao idoso, a tabela a seguir explana sobre as 2 (duas) 

demandas que foram dadas entrada no mes de Janeiro do ano de 2009 no Municipio 

de Sousa - Paraiba: 

Tabela V - BPC ao idoso 8 a Vara Federal - PB 

Beneficio de prestagao Motivo Quantidade 

continuada (BPC) ao idoso -

sentenga 

Procedente Renda per capita inferior a % 2 (dois 
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(um quarto) do salario minimo 

Total 2 (dois) 

Assim, em todos os dois processos foram comprovados alem da idade 

superior a 65 anos, a qualidade de hipossuficiente dos necessitados. Com relagao 

ao BPC ao idoso, importante salientar que o convencimento do magistrado e 

influenciado neste caso por outras especies de prova, a saber: depoimentos 

testemunhais colhidos em audiencia de instrugao e julgamento e pelas provas 

documentais anexadas aos autos. 

4.4 SUGESTAO PARA O NOVO LIMITE OBJETIVO DA RENDA PER CAPITA 

A LOAS estabelece em seu art. 20, § 3° o beneficio de prestagao continuada 

ao idoso ou deficiente que nao tenha condigoes de prover seu proprio sustento um 

salario nem de ter provido por sua familia, considerando-se incapaz de prover a 

manutengao da pessoa portadora de deficiencia ou idosa a familia cuja renda 

mensal per capita seja inferior a % (um quarto) do salario minimo. 

No entanto, o criterio economico estabelecido pela LOAS para considerar o 

beneficiario pessoa miseravel nao condiz com os fundamentos nem objetivos da 

Constituigao Federal de 1988. A CF/88 estabelece em seu art. 1°, III que a 

Republica Federativa do Brasil tem como fundamento "a dignidade da pessoa 

humana" e objetivos fundamentais "construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 

garantir o desenvolvimento nacional e; erradicar a pobreza e a marginalizagao e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais (CF/88, art. 3°, I, II, III). 

Foi em respeito aos fundamentos e aos objetivos fundamentais, que a propria 

Constituigao Federal estabeleceu o salario minimo, com a finalidade de conferir a 

manutengao de uma vida digna ao cidadao, em consideragao ao principio da 

dignidade da pessoa humana. Portanto, o salario minimo previsto na CF/88 e um 

direito fundamental, localizado na categoria de direitos sociais, em seu titulo II, 

capitulo II. Assim, dispoe o art. 7°, IV da CF/88: 



63 

Art. 7° Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condigao social: 
IV - salario minimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais basicas e as de sua familia com 
moradia, alimentacao, educacao, saude, lazer, vestuario, higiene, 
transporte e previdencia social, com reajustes periodicos que Ihe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculacao para qualquer 
fim; 

Portanto, o salario minimo e obrigacao do Estado Social e Democratico de 

Direito, que tem por objetivo assegurar aos particulares um minimo de igualdade 

material e liberdade real na vida em sociedade, bem como a garantia de condigoes 

materiais minimas para uma existencia digna, conforme ensina Felten (2007, p. 56). 

Destarte, se a propria Constituigao Federal de 1988 considera o salario como 

o minimo existencial, necessario para que o cidadao nao viva em condigoes 

precarias e de miserabilidade, a LOAS em desrespeito aos principios e objetivos 

sociais constitucionais, agiu em retrocesso, estabelecendo como o minimo 

existencial % (um quarto) do salario minimo. Sobre a proibigao de retrocesso social, 

analisa Sarlet (2006, p. 33): 

Em sintese, cremos ter conseguido demonstrar tanto a estreita ligacao 
entre o problema da proibicao de retrocesso social e o direito a seguranga 
juridica, quanto a possibilidade e necessidade do reconhecimento, tambem 
no ambito do direito constitucional brasileiro, de uma protegao dos direitos 
fundamentais sociais contra um retrocesso, ainda que operado por meio de 
reformas legislativas nao propriamente retroativas. De outra parte, restou 
evidenciado o quanto a otimizagao da eficacia e efetividade de um direito a 
seguranga (incluindo a seguranga juridica e social) reclama - tambem -
uma certa protegao contra medidas do poder publico que venham a 
aniquilar ou reduzir de modo desproporcional e/ou ofensivo a dignidade da 
pessoa (ja que as duas situagoes nem sempre sao coincidentes) os niveis 
ja concretizados de protegao social. 

Sugere-se que deva ser adotado outro patamar, na definigao da incapacidade 

financeira familiar, corrigindo o retrocesso operado pela lei em questao e, dessa 

forma, beneficiando maior contingente de necessitados. 

Portanto, um idoso ou deficiente, para nao ser considerado um "fardo" a ser 

carregado por sua familia, deveria poder pleitear e obter o beneficio de prestagao 

continuada, por nao ter condigoes de prover a seu proprio sustento. Assim, forgoso 

reconhecer que o criterio razoavel que deveria ser adotado pela Lei 8.742/93 seria a 

renda per capita de 1 (um) salario minimo, por ser considerado constitucionalmente 

o minimo existencial, obedecendo o principio da dignidade da pessoa humana, entre 
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outros derivados dele (solidariedade e erradicacao da pobreza). Segundo Marques 

(2008, p. 42), nao e posslvel fracionar para efeitos de concessao do beneficio o 

salario minimo, que fora considerado a base da dignidade humana do trabalhador 

pela Constituigao Federal vigente. 

A imposigao de outro criterio para definir a miserabilidade do beneficiario do 

BPC torna-se necessario por diversas questoes sociais, pois alem de restringir o 

acesso a assistencia social, desencoraja o trabalho e a busca no seio familiar por 

melhores condigoes de vida, haja vista que caso um dos familiares venha a obter 

renda mais satisfatoria, corre-se o risco de perdero beneficio assistencial. 
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5 CONCLUSAO 

A CF/88 definiu o acesso a uma renda minima para os grupos considerados 

de maior vulnerabilidade social: os idosos e os portadores de deficiencia fisica. A 

LOAS manteve esses grupos como sujeitos de direito para acessar a renda de um 

salario minimo, criando o Beneficio de Prestagao Continuada. 

O BPC foi criado com um duplo objetivo: combater a pobreza e, ao mesmo 

tempo, proteger socialmente uma parcela vulneravel da populagao, a de idosos e 

pessoas deficientes. Mas, ao adotar um conceito de deficiencia restrito, beneficiando 

apenas os portadores de anomalias e lesoes irreversiveis, ao limitar a idade dos 

idosos e ao incluir a renda familiar para um quarto do salario minimo, a LOAS tornou 

o BPC um direito de poucos. 

O presente trabalho monografico teve como objetivo discorrer sobre a 

assistencia social, enquadrando-a como direito fundamental e analisando os 

requisitos sociais e economicos estabelecidos pela LOAS para a concessao do BPC, 

como o proposito de confirmar que tais criterios nao atendem aos principios da 

politica de assistencia social, alem da nao atingirem o seu proposito fundamental 

que e a inclusao social e a erradicagao da pobreza. 

Os principios estabelecidos na CF/88 que norteiam as atuagoes judiciarias 

fazem com que os conflitos que possam surgir sejam solucionados por meio de 

casos concretos e nao meramente por meio de elementos normativos. Assim, o 

cidadao necessitado, idoso ou deficiente fisico pode ter direito ao BPC sem que 

precisem ser observados todos os requisitos da LOAS, pois esta trata-se de uma lei 

formatada pelo legislador, que apenas protege o Poder Publico, fazendo com que os 

gastos com assistencia social sejam os minimos possiveis, nao exercendo a sua real 

fungao que e a da assistencia social. 

A sugestao de um novo limite objetivo de renda per capita familiar foi dada 

com o intuito de abarcar maior numero de beneficiarios do BPC, em obediencia aos 

preceitos fundamentais e ao principio da dignidade da pessoa humana. Os atuais 

requisitos do art. 20 da LOAS desencoraja o trabalho e a busca no seio familiar por 

melhores condigoes de vida, haja vista que caso um dos familiares venha a obter 

renda mais satisfatoria, corre-se o risco de perder o beneficio assistencial. 
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Portanto, nao basta a Constituigao Federal de 1988 disciplinar sobre a 

assistencia social e elenca-la como direito fundamental do ser humano. Deve haver 

um aparato juridico justo e um conjunto de politicas publicas que garantam o direito 

a igualdade e a dignidade humana das pessoas idosas e portadoras de deficiencia. 



67 

6 R E F E R E N C E S 

ALMEIDA, Eduardo Henrique Rodrigues de. A pericia medica previdenciaria para 
a concessao de beneficios por incapacidades. Acesso em: 25 de setembro de 
2010. Disponivel em: http://www.abml-
medicinalegal.org.br/departamentos/pericia_medica_previdenciaria_concessao_ben 
eficios.pdf 

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficacia juridica dos principios constitucionais: o 
principio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 9. ed. Sao Paulo: Malheiros, 
1999. 

BOTELHO, Marcos Cesar. O beneficio assistencial de prestagao continuada. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 8, n. 179, 1 jan. 2004. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4654>. Acesso em: 15 jun. 2010. 

BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil. Brasilia, DF, 1988. 

. Decreto n. 1.744, de 8 de dezembro de 1995. Regulamenta o beneficio 
de prestagao continuada devido a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso, 
de que trata a lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e da outras providencias. 

. Decreto n°. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 
7.853, de 24 de outubro de 1989, dispoe sobre a Politica Nacional para a 
Integragao da Pessoa Portadora de Deficiencia, consolida as normas de 
protegao, e da outras providencias. 

. Decreto n°. 6.214, de 26 de setembro de 2007. Regulamenta o beneficio 
de prestagao continuada da assistencia social devido a pessoa com 
deficiencia e ao idoso de que trata a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e 
a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, acresce paragrafo ao art. 162 do 
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e da outras providencias. 

Lei n° 6.179, de 11 de dezembro de 1974. Institui amparo pre vide nciario 
para maiores de setenta anos de idade e para invalidos, e da outras 
providencias. 

http://www.abml-
http://medicinalegal.org.br/departamentos/pericia_medica_previdenciaria_concessao_ben
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4654


68 

Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003. Dispoe sobre a organizagao da 
Presidencia da Republica e dos Ministerios, e da outras providencias. 

Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispoe sobre o apoio as 
pessoas portadoras de deficiencia, sua integragao social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integragao da Pessoa Portadora de Deficiencia -
Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
pessoas, disciplina a atuagao do Ministerio Publico, define crimes, e da outras 
providencias. 

. Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os pianos de 
beneficios da previdencia social e da outras providencias. 

. Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispoe sobre a organizagao da 
assistencia social e da outras providencias. 

. Lei n° 9.720, de 30 de novembro de 1998. Da nova redagao a 
dispositivos da lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispoe sobre a 
organizagao da assistencia social, e da outras providencias. 

. Lei 10.741, de 1° de outubro de 2003. Dispoe sobre o estatuto do idoso 
e da outras providencias. 

. Ministerio do Desenvolvimento social e combate a fome (MDS). Norma 
operacional basica do SUAS. 2005. 

. Ministerio do Desenvolvimento social e combate a fome (MDS). Beneficio 
de prestagao continuada. Disponivel em: 
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficios assistenciais/bpc>. Acesso em: 
13 de maio de 2010. 

. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 1.232-1-DF sobre o Beneficio de 
prestagao continuada. Disponivel em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/peticaolnicial/pesquisarPeticaolnicial.asp>. Acesso em: 
26 de setembro de 2010. 

CARRO, Silvina Maria. A assistencia social no universo da protegao social -
Brasil, Franga, Argentina. Tese (Doutorado em Servigo Social). Sao Paulo: 
Pontifica Universidade Catolica de Sao Paulo, 2008. 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficios%20assistenciais/bpc
http://www.stf.jus.br/portal/peticaolnicial/pesquisarPeticaolnicial.asp


69 

CORREA, Wilson Leite. Seguridade e previdencia social na Constituigao de 
1988. Jus Navigandi, Teresina, ano 3, n. 34, ago. 1999. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1431>. Acesso em 25. Maio. 2010. 

CURY, leda Tatiana. Direito fundamental a saude: evolugao, normatizagao e 
efetividade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

DAVI, Jordeana; DANTAS, Maria Francisca Maximo; NUNES, Maria Aparecida; 
MARTINIANO, Claudia Santos; BRAZ, Mariana Cavalcanti de Sousa; SILVA, Sheyla 
Suely de Sousa. O financiamento da assistencia social no contexto do SUAS: os 
desafios permanecem. Qualit@s Revista Eletronica. vol.8. n° 1. 2009. 

FERREIRA, Lauro Cesar Mazetto. Seguridade social e direitos humanos. Sao 
Paulo: LTR, 2007. 

FERREIRA, Cecilia Ketelhute Franco de Carvalho. Efetividade da politica de 
assistencia social: analise da necessaria relagao entre o setor publico e as 
organizagoes nao-governamentais. Dissertagao (Mestrado em Servigo Social). Sao 
Paulo: Pontifica Universidade Catolica de Sao Paulo, 2009. 

IBRAHIM, Fabio Zambitte. Curso de direito previdenciario. 15. ed. Sao Paulo: 
Impetus, 2010. 

LEITE, Celso Barroso. Conceito de seguridade social. In: BALERA, Wagner 
(coord.). 5. ed. Sao Paulo: LTR, 2002. 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. rev., atual. e ampl. 
Sao Paulo: Saraiva, 2008. 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. A seguridade social na Constituigao Federal. 2. 
ed. Sao Paulo: LTR, 1992. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 15. ed. Sao Paulo: Atlas, 
2001. 

. Direito da seguridade social. 23 ed. Sao Paulo: Atlas, 2006. 

MESTRINER, Maria Luiza. O estado entre a filantropia e a assistencia social. 2. 
ed. Sao Paulo: Cortez. 2005. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1431


70 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 20. ed. Sao Paulo: Atlas, 2006. 

NOGUEIRA, Neuma. Beneficios previdenciarios e assistenciais: O idoso e a 
familia. Dissertagao (Mestrado em Gerontogia). Sao Paulo: Pontifica Universidade 
Catolica de Sao Paulo, 2007. 

RAMOS, Deriscleia Rodrigues. O processo de revisao do beneficio de prestagao 
continuada - BPC: uma logica de exclusao ou inclusao na avaliagao social?. 
Natal, 2006. Dissertagao (Pos-graduagao em Servigo Social) - Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. 

SANTORO, Jose Jayme de souza. Manual de direito previdenciario. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2001. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Proibigao de retrocesso, dignidade da pessoa Humana 
e direitos sociais: manifestagao de um constitucionalismo dirigente possivel. 
Disponivel em: http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-15-SETEMBRO-2008-
INGO%20SARLET.pdf. Acesso em: 13 mai.2008. 

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Sao 
Paulo: Malheiros, 2005. 

SILVA, Maria Lucia Lopes da. Beneficio de prestagao continuada da lei organica 
de assistencia social: impacto e significado social. Sao Paulo: Cortez Editora, 
2004. 

SILVA, Ronaldo Menezes da. O portador de necessidades especiais a luz da lei. 
Dissertagao (Mestrado em Direito). Sao Paulo: Pontificia Universidade Catolica de 
Sao Paulo, 2007. 

SOBRINHO, Luiz Henrique. Beneficio de prestagao continuada - LOAS: 
retrocesso social. Acesso em: 28 de setembro de 2010. Disponivel em: 
http://www.estudosdotrabalho.0rg/anais6seminariodotrabalho/luizhenriquesobrinho.p 
df 

SPOSATI, Aldaiza (org). Beneficio de prestagao continuada com minimo social, 
in: protegao social e cidadania: inclusao de idosos e pessoas com deficiencia no 
Brasil, Franga e Portugal. Sao Paulo: Cortez, 2004. 

http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-1
http://www.estudosdotrabalho.0rg/anais6seminariodotrabalho/luizhenriquesobrinho.p


YAZBECK, Maria Carmelita. A Politica Social brasileira nos anos 90: a 
refilantropizacao da questao social. Cadernos ABONG, outubro, 1995. 


