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RESUMO 

Este trabalho estuda o beneficio de prestacao continuada, como instrumento de protecao 
social na atuacao da Seguridade Social para combater a fome e a exclusao social. Apresenta a 
evolucao da protecao social no mundo e as reformas do sistema previdenciario nos paises 
integrantes do MERCOSUL. Busca compreender os efeitos do modelo economico vigente na 
protecao dos direitos humanos e na efetividade da dignidade humana. Analisa a insercao dos 
direitos sociais na categoria de direitos humanos fundamentals e o Pacto International sobre 
Direitos Economicos, Sociais e Culturais. Fundamenta-se em pesquisa bibliografica na 
literatura do Direito Constitutional, Tratados Internacionais e Direito Previdenciario. 
Descreve as fontes de custeio do Orcamento da Seguridade. Constata que o resguardo do 
equilibrio atuarial do Or9amento da Seguridade tern ocorrido com a reducao das politicas 
publicas ao seu minimo. Conclui que o acesso ao beneficio de presta9ao continuada esbarra 
em obices economicos e politicos no momento de sua presta9ao pelo Estado e dificultam a 
efetiva9ao dos direitos sociais. Infere que o direito ao minimo existential nao pode ser 
relevado a segundo piano em detrimento de fatores economicos, sob pena de retrocesso social 
e supressao de normas socais. 

Palavras-chave: Direitos fundamentals, Dignidade humana, Minimo existential, Exclusao 
social. 



ABSTRACT 

This study examines the benefits of continuous social protection as an instrument of Social 
Security in order to combat hunger and social exclusion. It presents the development of social 
protection in the world and the reforms of the retirement systems in the countries that make 
up the MERCOSUL. The study aims to understand the effects of the current economic model 
for the protection of the human rights and for the respect of human dignity. It analyses the 
inclusion of the social rights in the category of fundamental human rights and the 
International Covenant of Economic, Social and Cultural rights. The study is based on 
bibliographic research of literature concerning constitutional law, international treaties and 
retirement law. It describes the costs of the Social Security budget and shows that it has only 
managed a balance by reducing the public social policies to a minimum. The study concludes 
that the access to continuous social benefits meet economic and politic obstacles when they 
are offered by the State and this hinders the fulfillment of the social rights. But, the study 
argues, the right to an existential minimum cannot be transferred to a secondary priority 
because of economic factors, as that would imply social regression and suppression of social 
norms. 

Keywords: Fundamental rights, Human dignity, Existential minimum, Social exclusion. 
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1 INTRODUCAO 

/ 
Este trabalho tem como objetivo estudar o beneficio de prestacao continuada, como 

instrumento de protecao social na atuacao da Seguridade Social, segundo os ditames 
constitucionais e legais do ordenamento juridico brasileiro. 

O descumprimento dos direitos sociais constitucionalmente assegurados e a regra no 
nosso Pais, tanto nas relacoes trabalhistas privadas como nas relacdes entre os privados e o 
Estado. Na area de Seguridade social o exposto e flagrante. O valor infimo dos beneficios 
previdenciarios, as imposicoes cada vez maiores de empecilhos para obte-los e assistencia 
social inocua, que mal afasta os assistidos de um estado de miserabilidade, dao-nos mostra do 
assinalado. 

Inseridos nesse contexto e diante de uma crescente onda neoliberal, o discurso de 
escassez de recursos e de impossibilidade do cumprimento das metas constitucionais em 
materia de direitos sociais cresce e toma corpo. A maxima ja consagrada no brocardo latino 
classico "ninguem pode ser obrigado a fazer o impossivel" hoje assenta, com base na 
premissa economica de escassez, teorias como a da reserva do financeiramente impossivel, de 
modo que a ja consagrada crise de efetividade dos direitos sociais toma corpo ainda maior e 
as normas constitucionais dirigentes e programaticas sao consideradas utopicas e 
inalcan9aveis. 

A dignidade como corolario direto do bem-estar social e valor crucial para que as 
pessoas, inseridas numa sociedade, possam exercer sua existencia humana com tranqmlidade, 
livres da violencia, livres da miseria, da pobreza, da marginalizacao e de qualquer forma de 
discriminacao entre uns e outros. E nesta medida que a dignidade e mais que um objetivo, ela 
e o proprio estado da vida, e a condi^ao presente e imediata para que o ser humano perfa9a 
sua vida com liberdade, independencia e mais-valia. 

Um dos objetivos fundamentals da Constitui9ao Federal de 1988 e erradicar a pobreza 
e a marginaliza9ao e reduzir as desigualdades sociais. Quando a Carta Magna trata da ordem 
social, privilegia o bem-estar e a justi9a social. E nesta medida que a Seguridade social se 
mostra como instrumento viavel para alcazar aqueles objetivos ou pelo menos busca-los a 
film de combater a exclusao social vigente na moderna sociedade brasileira e, sobretudo, como 
mecanismo de preserva9ao da dignidade humana. 

Partindo do pressuposto de que a seguridade social e um sistema de normas e 
presta9oes que visa a prote9&o dos membros de uma sociedade organizada contra 
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determinadas contingencias danosas, que acarretam direta ou indiretamente a diminuicao de 
renda, fundamental para combater a exclusao social e a pobreza, o presente estudo sera 
desenvolvido buscando no passado as bases e os fundamentos desse instituto, a partir da 
analise de sua evolucao historica no capitulo 1, e os efeitos no sistema de seguridade 
decorrentes do processo da globalizacao, em especial, nos paises do MERCOSUL e que deu 
ensejo as varias reformas no Sistema Previdenciario. 

No segundo capitulo sera abordado a Seguridade Social com seus principios, a 
natureza juridica das contribuicoes, o custeio e as diretrizes para a implementacao deste 
instrumento viabilizador da protecao social, como suporte para o terceiro capitulo onde sera 
estudado a Assistencia Social, um dos ramos da Seguridade Social. Neste capitulo trataremos 
do Beneficio de Prestacao Continuada com seus requisitos e limitacoes para concessao que 
acabam por excluir parte da sociedade pobre, contrariando a universalidade de atendimento, 
conforme preceitua a CF/88 e dificultando a protecao dos direitos humanos e da dignidade da 
pessoa e impondo desafios para Seguridade Social para este seculo XXI, dentre eles, o 
combate a exclusao social e a pobreza humana a ser tratado no capitulo 5 seguinte. 

Alem desses desafios na perspectiva dos direitos humanos, abordar-se-a no capitulo 6 
a Assistencia Social para o seculo XXI, sob os aspectos da miserabilidade e do minimo 
existencial condicionados a disponibilidade de recursos no orcamento da seguridade social. 
Abordar-se-a a protecao do minimo existencial, que muito embora nao haja em nossa Carta 
Magna diccao constitutional propria, trata-se de um direito pre-constitucional, previsto nas 
declaracoes internacionais dos direitos humanos e sua protecao esta ancorada na etica e se 
fundamenta na liberdade, ou melhor, nas condicoes iniciais para o exercicio da liberdade, na 
ideia de felicidade, nos direitos humanos e nos principios da igualdade e da dignidade 
humana, dando-se enfase a limitacao de renda como excludente do bem-estar e justica social. 

O discurso neoliberal em voga visa reduzir o Estado a seu minimo destruindo politicas 
publicas e minando a efetivacao dos direitos sociais. Em tempos de neoliberalismo e 
globalizacao, vivenciamos uma fase de aguda supressao, desjuridicizacao e mercantilizacao 
dos direitos sociais, alem da fragmentacao dos lacos de solidariedade social. 

Sendo assim, compreender de forma sistematica as delimitacoes, os alcances, as 
caracteristicas e os aspectos criticos do beneficio da prestacao continuada pode ser 
esclarecedor e proficuo, especialmente, se esses aspectos forem analisados sob o prisma da 
preservacao da dignidade humana, garantia institutional, principio norteador do regramento 
constitutional e como dever do Estado, objetivo a que se propoe este trabalho. 
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No decorrer deste trabalho foram analisados doutrinas, textos legais e jurisprudencias 
utilizando o raciocinio comparativo, e em alguns momentos o raciocinio indutivo, ja que a 
presenca de lacunas na dogmatica por vezes nos remeteu a constatacoes particulares. 

O levantamento bibliografico inicial foi ampliado e complementado com outros 
estudos sugeridos pelos autores e orientador deste trabalho, rumo ao estudo especifico de um 
dos problemas sociais brasileiros: a efetividade dos direitos sociais como mecanismo de 
preservacao da dignidade humana e o enfrentamento da crise do orcamento da seguridade 
social. 

Sempre que possivel, fez-se referenda a doutrina estrangeira bem como ao direito 
comparado, buscando-se confrontar o posicionamento dos autores sobre o tema tratado e os 
preceitos contidos em diversos textos constitucionais examinados. 

Ao final, algumas conclusoes foram adotadas sem a pretensao de se constituirem em 
algo novo, mas com o proposito unico de apontar os desafios da Assistencia Social para o 
seculo XXI, com destaque para a problematica da exclusao social e da pobreza humana. 
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2 EVOLUCAO HISTORICA DA PROTECAO SOCIAL NO BRASIL 

O ser humano, onde quer que ele viva, tern a sua existencia condicionada por 
necessidades sociais, mais restritas, ou mais abrangentes em conformidade com o contexto 
que o cerca. E intrinseco a propria natureza humana que o individuo envide todos os esforcos 
individuals e coletivos para promover o seu bem-estar e de toda a sua familia e a superar 
eventuais situacoes de privacao dos bens necessarios para uma vida digna em sociedade. 

As exigencias derivadas da dignidade humana em cada tempo realizam-se em um 
contexto politico, social, economico e cultural que serve de catalisador em torno de diversos 
problemas, cuja evolucao somente e possivel de ser compreendida quando situada na historia. 
E nesta medida que abordaremos neste capitulo a evolucao historica da protecao social no 
Brasll. 

A principal virtude de se examinar o curso da evolucao historica da protecao social 
esta na possibilidade de se conhecer melhor os institutos vigentes no presente, a partir de 
elementos historicos e, igualmente, melhor arquitetar as bases para o futuro, razao pela qual 
impoe-se perscrutar o passado, a fim de acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, 
aproveitar os acertos dos projetos que culminaram em boas conquistas e, ao mesmo tempo, 
evitar os equivocos de experiencias desastradas. 

Nesse mesmo sentido caminha o entendimento de MARTINS, ao citar a licao de 
FERREIRA, asseverando que "nenhum jurista pode dispensar o contingente do passado a fim 
de bem compreender as instituicdes juridicas dos dias atuais" (MARTINS, apud 
FERREIRA, 2009, p. 3). 

Devemos, portanto, buscar no passado as bases e os rundamentos da Seguridade 
Social, pois so assim teremos a correta compreensao do estagio em que ela se encontra, visto 
que conhecer o passado e revelar o futuro. 

O desenvolvimento da protecao social no Brasil, assim como na America Latina em 
geral, nao foi caracterizado pela transicao do feudalismo para o capitalismo moderno com um 
minimo de intervencao estatal. Enquanto a primeira revolucao industrial estava na sua fase de 
maturacao na Inglaterra (1820 a 1830), o Brasil acabara de deixar de ser colonia, mas 
permaneceu com uma economia arcaica baseada no latifundio e no trabalho escravo. Assim, 
antes de ingressar na era industrial, nosso Pais ja apresentava contornos sociais arcados por 
desigualdades, em especial, uma distribuicao de renda profundamente desigual. 
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No Brasil, a evolucao da protecao social nao seguiu um caminho diferente dos 
demais Paises, tendo primeiramente passado pela simples caridade, apos, pelo mutualismo de 
carater privado e facultativo, depois pelo seguro social e, atualmente, tenta-se implementar o 
sistema de seguridade social, como consagrado na Constituicao de 1988. 

A protecao social no Brasil tern suas origens na beneficencia, inspirada pela caridade e 
pelo sentimento cristao, a exemplo da rundacao das Santas Casas de Misericordia no seculo 
XVI com a rundacao da Santa Casa de Misericordia de Santos, em 1543, e da Santa Casa de 
Misericordia do Rio de Janeiro de 1584, cuja finalidade era a de prestar atendimento 
hospitalar aos pobres. 

A transicao da simples beneficencia, por forca de deveres meramente morais e 
religiosos, para a assistencia publica no Brasil demorou aproximadamente quase tres seculos, 
pois a primeira manifestacao normativa sobre assistencia social veio imprimida na 
Constituicao de 1824. 

2.1 CONSTITUICAO IMPERIAL DE 1824 

Nossa primeira constituicao foi outorgada em um pais que se esforcava por fazer a 
transicao entre sua heranca colonial para uma monarquia institutional em condicoes bastante 
desfavoraveis, embebida na ideologia liberal do seculo XVIII, cujos tracos mais relevantes 
sao as ideias de que, partindo de um direito natural preexistente, os homens constituem um 
Estado baseado no consenso para a salvaguarda dos direitos naturais; da necessidade de 
separacao dos poderes; da tolerancia religiosa; e do direito de resistencia contra os tiranos. A 
intervencao estatal limitava-se ao minimo possivel, pois os cidadaos livres e iguais poderiam 
estabelecer adequadamente as suas proprias regras nas relacoes entabuladas entre si. 

A Constituicao Imperial de 1824, como primeira manifestacao legislativa brasileira 
sobre assistencia social, rendeu homenagem a protecao social em apenas um dos seus artigos, 
especificamente no artigo 179, inciso n° XXXI, com a seguinte redacao: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadaos Brazileiros, 
que tern por base a liberdade, a seguranca individual, e a propriedade, e garantida 
pela Constituicao do Imperio, pela maneira seguinte. 

[...] 
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XXXI. A Constituicao tambem garante os socorros publicos. 

A Constirui<?ao Imperial seguia-se fiel aos tracos liberais de sua epoca, sem nada 
avancar em relacao aos demais paises. Denota-se do corpo do dispositivo da Constituicao 
Imperial de 1824, notadamente do caput do artigo 179, a preocupacao excessiva com as 
liberdades publicas, com a protecao aos individuos contra as eventuais investidas do Estado. 
A concepcao estritamente liberal mostra-se evidente, inaugurando-se, em nivel normativo 
constitutional, a assistencia social publica, totalmente insipiente, ja que nada de concreto 
assegurava-se aos cidadaos. No velho mundo, por sua vez, ja se assegurava tal medida, ao 
menos em nivel normativo, desde a lei dos pobres londrina do seculo XVII. 

Embora a protecao social estivesse inserta no bojo da Constituicao de 1824, nao teve 
maiores conseqiiencias praticas, sendo apenas um reflexo do preceito semelhante contido na 
Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadao, de 1793, que qualificava no artigo 23 os 
socorros publicos como divida sagrada [...]. Contudo, ha que se reconhecer seu valor 
historico, vez que se coloca a protecao social como um dos direitos humanos cuja garantia e a 
Lei Maior, sem olvidar, porem, que nao vinha acompanhado do requisito fundamental: a 
exigibilidade, pois nao existiam os instrumentais juridicos para a concrecao do direito. 

2. 2 A CONSTITUICAO REPUBLICANA DE 1891 

Pouco antes da promulgacao da Constituicao Republicana de 1891 surge a primeira lei 
de conteudo previdenciario, a Lei n. 3.397, de 24 de novembro de 1888, que preve a criacao 
de uma Caixa de Socorros para os trabalhadores das estradas de ferro de propriedade do 
Estado, acompanhadas no ano seguinte de normas que criam seguros sociais obrigatorios para 
os empregados dos correios, das oficinas da Imprensa Regia e o montepio dos empregados do 
Ministerio da Fazenda. 

Sobrevindo aquela, promulgou-se a Constituicao Republicana de 1891 que, 
timidamente, apenas inseriu dois artigos nas suas disposicoes constitucionais acerca da 
protecao social, descritos nos artigos 5° e 75, a saber: 

Art 5° - Incumbe a cada Estado prover, a expensas proprias, as necessidades 
de seu Govemo e administracao; a Uniao, porem, prestara socorros ao 
Estado que, em caso de calamidade publica, os solicitar. 
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[...] 

Art 75 - A aposentadoria so podera ser dada aos runcionarios publicos em 
caso de invalidez no servico da Nacao. 

Constata-se que a Carta Magna Republicana inaugura em seu artigo 75, a protecao 
social vinculada a uma categoria de trabalhadores, assegurando uma das principals prestacoes 
concedidas pela previdencia social ate hoje, que e a aposentadoria. Anote-se que tal beneficio 
era concedido aos runcionarios publicos independentemente de contribuicao, ou seja, a 
prestacao era custeada integralmente pelo Estado. 

Foi no periodo de vigencia da Constituicao Republicana que se propalou toda a 
legislacao previdenciaria que veio a preparar a evolucao dos regimes de previdencia social 
existentes no Brasil. De inicio, legislava-se de forma esparsa, atendendo, quando possivel, a 
determinados setores predeterminados, prevalecendo o favorecimento aos servidores publicos. 

Com a industrializacao das grandes cidades, especialmente Sao Paulo e o Rio de 
Janeiro e, por conseguinte, o elevado numero de acidentes do trabalho registrados, sobreveio 
o Decreto Legislativo n. 3.724, de 15 de Janeiro de 1919, tratando da protecao aos acidentes 
do trabalho, logo acompanhado da edicao da Lei n. 4.682, de 24 de Janeiro de 1923, chamada 
"Lei Eloy Chaves", considerada por grande parte da doutrina nacional como o extremo inicial 
da historia da Previdencia Social em nosso pais, a qual criou as Caixas de Aposentadoria e 
Pensoes dos Ferroviarios, que funcionaram, em todo o territorio nacional, por muitos anos. 

A proliferacao do regime de Caixa por empresas criou pequenos regimes de 
Previdencia que tinham por inconveniente o numero minimo de segurados indispensaveis ao 
funcionamento em bases securitarias, sem contar o grande numero de trabalhadores que 
permaneciam a margem da protecao previdenciaria por nao ocuparem postos de trabalhos em 
empresas protegidas. 

Pouco a pouco, abandonou-se a criacao das Caixas de Aposentadoria e Pensoes, que 
foram substituidas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensoes, cujo principal diferencial foi 
a criacao de institutos especializados, vinculadas a atividade professional de seus segurados e 
nao mais por determinadas empresas, ate que na decada de 1930, passou a vigorar o regime 
dos Institutos, de contribuicao tripartide - Estado, empregador e empregado - pelo qual o 
custeio vinculava-se, obrigatoriamente, as tres fontes. Principio, que, posteriormente foi 
erigido em norma constitutional, em 1934. Os recursos do Estado advinham das taxas de 
importacao. 
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O primeiro instituto de previdencia de ambito nacional, com base na atividade 
economica, foi o Instituto de Aposentadoria e Pensoes dos Maritimos, criado em 1933, pelo 
Decreto n. 22.872, de 29 de junho de 1933. O diferencial existente entre as Caixas e os 
Institutos consistia principalmente no aspecto de abrangencia dos segurados protegidos, pois 
enquanto as Caixas restringiam-se aos trabalhadores de determinadas empresas, os Institutos 
abarcavam categorias profissionais conexas, embora distintas, pela formacao de grandes 
grupos de beneficiarios, alem do aspecto espacial, ja que os Institutos tinham abrangencia 
nacional, o que nao acontecia com as Caixas. 

Acrescente-se, ainda, como ponto relevante na criacao dos Institutos de Aposentadoria 
e Pensoes, a vinculacao dessas entidades a orgaos do governo federal, submetidos ao controle 
financeiro, administrativo e diretivo do Estado. Careciam, tanto as Caixas como os Institutos, 
de normas uniformes, sendo corriqueiro encontrar disposicoes divergentes ou conflitantes, 
coexistindo, assim, um emaranhado de leis em total desequilibrio. Caminhou-se, entao, para a 
uniformizacao das leis previdenciarias, vindo, antes disso a Constituicao de 1934. 

2.3 AS CONSTITUICOES DE 1934 E 1937 

A Constituicao de 1934 teve como ponto marcante a consagracao do modelo tripartide 
de financiamento do sistema de previdencia social. Os recursos deveriam advir da Uniao, dos 
empregadores e dos empregadores. Sistema contributivo que se encontra inserto na vigente 
Constituicao Federal (art. 195, caput). 

A Carta de 1934 foi a primeira a utilizar o termo Previdencia, sem o adjetivo social, 
referindo-se ao tema protecao social em outros dispositivos, dentre os quais, o artigo 5°, inc. 
XIX, alinea c, que da competencia legislativa a Uniao em materia de protecao social; o artigo 
10, que atribui responsabilidade aos Estados na execucao dos servicos de saude e assistencias 
publicas; o artigo 121, § 1°, alinea h, que enumera os riscos protegidos e, tambem, institui a 
contribuicao tripartide; e, por derradeiro, o artigo 170, § 3°. 

As prestacoes de assistencia medico-sanitaria e de previdencia foram concebidas como 
direitos subjetivos publicos dos trabalhadores brasileiros. BALERA exalta os beneficios 
conferidos pela Carta Magna de 1934: 

Os limites amplos da protecao social conferidos por aquela Lei Magna, aliados ao 
perfeito comando a respeito do custeio, fizeram da Constituicao de 16 de julho o 
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melhor de nossos modelos constitucionais. As conquistas sociais posteriores so 
vieram a refor9ar as diretrizes tracadas por este Estatuto Fundamental (BALERA, 
1989, p. 22). 

A Constituicao outorgada de 1937, marcadamente autoritaria, nao se harmonizou com 
a avancada ordem instituida pela Constituicao de 1934. Embora a Ordem Suprema de 1937 
tenha enumerado os riscos sociais cobertos pelo seguro social, nao disciplinou a forma de 
custeio do sistema e nao mencionou sobre a possibilidade de aporte de recursos advindos dos 
cofres da Uniao. 

Sob a egide da Constituicao de 1937, foi editado o Decreto-lei n. 7.526, de 07/05/45, 
que determinou a criacao de um so Instituto de Previdencia, denominado de Instituto dos 
Seguros Sociais do Brasil - ISSB, que nao chegou a ser instalado em virtude de falta de 
regulamentacao do decreto com a deposicao de Vargas do poder naquele ano. 

2.4 A CONSTITUICAO DE 1946 

Seguindo o movimento mundial influenciado pelo pos-guerra, foi promulgada a 
Constituicao de 1946, a primeira constituicao brasileira a empregar a expressao Previdencia 
Social em substituicao do termo Seguro Social, trazendo as normas sobre Previdencia Social 
no capitulo que versava sobre os Direitos Sociais, cujos riscos protegidos foram elencados nos 
incisos do artigo 157. 

Nenhuma inovacao substantial foi incorporada ao novo texto constitutional, valendo 
lembrar apenas a imposicao aos empregadores de manterem seguro de acidente de trabalho 
em prol de seus empregados. 

Em 1947 o Deputado Aluizio Alves apresentou projeto de lei que previa a protecao 
social a toda a populacao, que apos longo periodo de tramitacao, em virtude dos debates e 
estudos realizados, resultou na edicao da Lei n. 3.807, de 26/08/60, denominada de Lei 
Organica da Previdencia Social - LOPS, que padronizou o sistema assistencial, uniformizou 
direitos e contribuicoes; ampliou os beneficios e criou outros como: auxilio natalidade, 
auxilio-funeral, e auxilio-reclusao e estendeu a area de assistencia social a outras categorias 
profissionais. Essas alteracoes serviram de norte no percurso ao sistema de seguridade social. 



19 

Em 1953 foi editado o Decreto n. 34.586, de 12 de novembro, determinando a fusao 
de todas as Caixas em unica entidade, justamente, no intuito de unificar o sistema, tanto do 
ponto de vista legislativo como administrativa. 

A edicao da LOPS veio a uniformizar todo o emaranhado de normas existentes sobre 
Previdencia Social, no entanto, a unificacao administrativa, so veio mais tarde, com a criacao 
do Instituto Nacional de Previdencia Social - INPS, pelo Decreto-lei n. 72, de 21/11/66, que 
centralizou a organizacao previdenciaria naquele Instituto. 

Ressalte-se, tambem, a incorporacao da regra de contrapartida pela EC n. 11, de 1965, 
pela qual se exige uma indissociavel contrapartida entre as contribuicoes e as prestacoes, nao 
se podendo, portanto, criar qualquer prestacao sem a respectiva fonte de custeio e vice-versa. 
Este dispositivo foi mantido e disposto no artigo 195, § 5° da CF/88, c/c o artigo 24 da Lei n. 
101/00. 

Alem desses principals marcos, deve-se fazer mencao a outras ocorrencias legislativas, 
como a criacao do Servico Social Rural, em 1955, destinado a protecao de servicos sociais no 
meio rural e posteriormente, o surgimento do FUNRURAL que aperfeicoado e implementado 
pelas Leis Complementares n° 11, de 25/05/71, que institui o Programa de Assistencia ao 
Trabalhador Rural, e pela Lei Complementar n. 16, de 30/10/73, que alterou dispositivos 
daquela. 

2.5 A CONSTITUICAO DE 1967, COM A EC N. 1, DE 1969 

A Carta de 1967, com a EC n. 1, de 1969, pouco inovou, tendo como virtude trazer o 
sistema de seguro de acidente do trabalho para os auspicios do sistema previdenciario publico, 
nos mesmos moldes de financiamento. Em essentia, a materia previdenciaria na Carta de 
1967, com a EC n.l , de 1969, nao destoa das demais que lhe antecederam, tendo sido 
previstos os mesmos riscos sociais arrolados desde a Constituicao de 1934. E de se ressaltar a 
inclusao do salario-familia, que fora instituido em norma infraconstitucional, no texto 
fundamental. 

Em 1 °de setembro de 1977, criou-se o Sistema Nacional de Previdencia e Assistencia 
Social - SINPAS, com a finalidade de integrar todas as atribuicoes ligadas a previdencia 
social rural e urbana, tanto a dos servidores publicos federals quanto os das empresas 
privadas. 
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As EC n. 7 e n. 8, de 1977, alteraram o quadro normativo constitutional, para o fim 
de autorizar a criacao de contencioso administrativo destinado a resolver questoes 
previdenciarias e disciplinar a questao do custeio do sistema previdenciario, respectivamente, 
enquanto que a EC n. 18, de 1981, por sua vez, acrescentou preceito que constitucionalizava a 
aposentadoria especial do professor aos 30 anos, e da professora aos 25 anos de tempo de 
servico. 

2.6 A CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E O FIM DELINEADO A 
PREVIDENCIA SOCIAL 

A CF/88 surge como ponto culminante da restauracao do Estado democratico de 
direito, rompendo com o autoritarismo do regime militar. O reflexo direto da participacao de 
toda a sociedade civil brasileira, caracterizada pelo passado de exclusao das decisoes politicas 
e economicas da Nacao, levou a um produto final extremamente heterogeneo e delineado por 
certas protecoes corporativas. Nesse aspecto, vale transcrever a lapidar manifestacao de 
BARROSO: 

Na euforia - saudavel euforia - de recuperacao das liberdades piiblicas, a 
constituinte foi um amplo exercicio de participacao popular. Neste sentido, e 
inegavel o seu carater democratico. Mas, paradoxalmente, foi este mesmo carater 
democratico que fez com que o texto final expressasse uma vasta mistura de 
interesses legitimos de trabalhadores e categorias economicas, cumulados com 
interesses cartoriais, corporativos, ambicoes pessoais, etc. (BARROSO, 2001, p.9) 

O Sistema de Seguridade Social a que se propoe construir a CF/88 esta assentado no 
trabalho como forca motriz da Ordem, cuja flnalidade deve ser o bem-estar e a justica social, 
a fim de garantir o desenvolvimento e a manutencao da dignidade da pessoa humana, ideal 
que deve ser incessantemente perseguido para se garantir a todos um minimo quando 
submetidos a situacoes geradoras de necessidades sociais. 

Embora conste no texto constitutional que as diversas facetas do Sistema de 
Seguridade Social, quais sejam, a assistencia, a saude e a Previdencia Social devam atuar de 
forma articulada e integrada, percebe-se a existencia de uma nitida separacao no respectivo 
campo de atuacao extraida do proprio texto constitutional. 
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Na interpretacao de ROCHA (2004, p.73-74), os aspectos mais expressivos que a 

CF/38 buxe para a 8egun<Ue Social foram: 
a) pela primeira vez a reclusao ter sido incluida no rol dos riscos sociais cobertos 
pela previdencia (inc.I do art. 201); b) acesso ao beneficio de aposentadoria por 
idade com idades diferentes para homem e mulher, respectivamente, 65 e 60 anos, 
alem de reducao em cinco anos para os trabalhadores rurais (inc. I do art. 202); c) 
aposentadoria por tempo de servico aos 35 anos de tempo de servico para o homem 
e 30 para a mulher, mantendo a tradicao de inexigencia de uma idade minima (inc. II 
do art. 202); d) manutencao da aposentadoria especial para o professor aos 30 anos 
de tempo de servico e, para a professora, aos 25 (inc. Ill do art. 202); e) pensao por 
morte no caso de conjuge sobrevivente ser homem (inc. V do art. 202); f) 
possibilidade de deferimento do beneficio com tempo inferior no caso de exercicio 
de atividades especiais (§1° do art. 202); g) previsao constitucional da contagem 
reciproca (§2° do art. 202); h) alem de cristalizar a forma de calculo dos beneficios 
(caput do art. 202), previa a correcao monetaria de todos os salarios-de-contribuicao 
(§3° do art. 201); e a aplicacao de reajustes periodicos para os beneficios ja 
concedidos com o desiderato de manter o seu valor real (§2° do art. 201); i) garantia 
de que os beneficios previdenciarios nao seriam pagos em valor inferior a um salario 
minimo (§ 5° do art. 201); j) garantia de que a gratificacao natalina dos aposentados 
e pensionistas teria por base os proventos do mes de dezembro (§6° do art. 201). 

Como se ve, o texto constitucional ampliou a protecao social, estipulou criterios 
distintos para a concessao de beneficios e estabeleceu o salario minimo como valor minimo 
para o beneficio. Com estas medidas, aliadas a crise financeira internacional, a estagnacao do 
crescimento da economia brasileira que acarretou um processo de agravamento do 
desemprego e o aumento da informalidade, bem como o envelhecimento da populacao, o 
sistema previdenciario passou a apresentar deficits significativos. 

As reservas que deveriam ter-se constituido no periodo em que o sistema era jovem 
foram empregadas em outras finalidades, tais como a construcao de Brasilia, o aumento de 
capital das estatais, o custeio da implantacao do SUS e os encargos previdenciarios da Uniao. 
Diante desse quadro, a questao do financiamento das prestacoes previdenciarias para o futuro 
tornou-se uma ameaca perturbadora, pois em dez anos (de 1988 a 1998), o numero de 
beneficios do regime geral saltou de 11,6 milhoes para 18,2 milhoes, enquanto a taxa de 
crescimento do deficit foi de 113%. Assim, tornou-se premente tracar novos pianos para 
atender as exigencias do Sistema Previdenciario brasileiro, conforme veremos no proximo 
capitulo. 
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3 A SEGURIDADE SOCIAL E M FACE DA GLOBALIZACAO 

O processo da globalizacao teve inicio com os romanos, a partir da expansao 
territorial, quando construiram uma rede de estradas que possibilitou a comercializacao dos 
seus produtos e a comunicacao entre diversos povos. A expansao da globalizacao no mundo 
ocorreu com os Portugueses e espanhois (1450 - 1500) ao desbravarem os oceanos 
procurando novas terras para os seus respectivos reinos. Contudo, o processo historico a que 
se denomina Globalizacao e bem mais recente, datando do colapso ocorrido na economia dos 
paises apos o fim da Segunda Guerra Mundial, que levou a humanidade a adotar determinados 
rumos com vistas a soerguer as sociedades devastadas. 

Globalizacao e o conjunto de transformacoes na ordem politica e economica mundial 
que vem acontecendo nas ultimas decadas. O ponto central da mudanca e a integracao dos 
mercados numa aldeia-global, explorada pelas grandes corporacoes internacionais. Os Estados 
abandonam gradativamente as barreiras tarifarias para proteger sua producao da concorrencia 
dos produtos estrangeiros e abrem-se ao comercio e ao capital international. 

Este fenomeno surgiu com a necessidade de expansao dos mercados e da dinamica do 
capitalismo de formar uma aldeia global que permita maiores mercados para os paises 
centrais, ditos desenvolvidos, cujos mercados internos ja estao saturados. Decorre do processo 
de aprofundamento da integracao economica, social, cultural e politica, impulsionado pelo 
barateamento dos meios de transporte e comunicacao dos paises do mundo no final do seculo 
XX e inicio do seculo XXI. 

A globalizacao afeta todas as areas da sociedade, principalmente comunicacao, 
comercio international e liberdade de movimentacao, com diferente intensidade dependendo 
do nivel de desenvolvimento e integracao das nacoes ao redor do planeta proporcionando a 
criacao e expansao de corporacoes transnacionais como a cadeia de fast food McDonald's, 
Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, General Motors, Marubeni, Ford, Exxon, Nissho e Shell. 

As mudancas significativas no modo de producao das mercadorias auxiliadas pelas 
facilidades na comunicacao e nos transportes, que permitem as transnacionais instalarem suas 
fabricas em qualquer lugar do mundo onde existam as melhores vantagens fiscais, mao-de-
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obra e materias-primas baratas. Dessa tendencia surge o outsourcing1, transferindo empregos 
dos paises ricos - que possuem altos salarios e inumeros beneficios - para as nacoes 
industrials emergentes. O resultado desse processo e que, atualmente, grande parte dos 
produtos nao tern mais uma nacionalidade definida. Um automovel de marca norte-americana 
pode conter pecas fabricadas no Japao, ter sido projetado na Alemanha, montado no Brasil e 
vendido no Canada. 

A rapida evolucao e a popularizacao das tecnologias da informagao com atraves dos 
computadores, telefones e televisao tern sido fundamentals para agilizar o comercio e as 
transacoes financeiras entre os paises. O numero de usuarios da Internet, rede mundial de 
computadores tern crescido em larga escala, o que faz dela o meio de comunicacao que mais 
cresce no mundo e o maior uso dos satelites de comunicacao permite que alguns canais de 
televisao - como as redes de noticias CNN, BBC e MTV - sejam transmitidas 
instantaneamente para diversos paises, permitindo uma integracao mundial sem precedentes. 

A crescente concorrencia intemacional tern obrigado as empresas a cortar custos com 
o objetivo de obter precos menores e qualidade alta para os seus produtos. Nessa 
reestruturacao estao sendo eliminados varios postos de trabalho, tendencia que e chamada de 
desemprego estrutural. Uma das causas desse desemprego e a automacao de varios setores, 
em substituicao a mao de obra humana. Nos paises ricos, o desemprego tambem e causado 
pelo deslocamento de fabricas para os paises com custos de producao mais baixos. 

No entanto, o fim desses milhares de empregos e acompanhado pela criacao de outros 
pontos de trabalho, principalmente na area de informatica, com o surgimento de um novo tipo 
de empresa, as de inteligencia intensiva voltadas para as areas de desenvolvimento de outros 
computadores. Contudo, a previsao e de que esse novo mercado de trabalho dificilmente 
absorvera os excluidos, uma vez que os empregos emergentes exigem um alto grau de 
qualificacao professional. Dessa forma, o desemprego tende a se concentrar nas camadas 
menos favorecidas, com baixa instrucao escolar e pouca qualificacao. 

Com a pressao da nova ordem intemacional alguns paises se associaram formando 
blocos economicos, estabelecendo relacoes comerciais privilegiadas entre si e passaram a 
atuar conjuntamente no mercado intemacional, como a Uniao Europeia e o MERCOSUL. Um 
dos aspectos mais importantes na formacao dos blocos economicos e a reducao ou a 

1 Outsourcing em ingles significa "Out", fora e "source" ou "sourcing", fonte. Designa a acao que existe por 
parte de uma organizacao em obter mao-de-obra de fora da empresa, ou seja, mao-de-obra terceirizada. Esta 
fortemente ligada a ideia de sub-contratacao de servicos. 
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eliminacao das aliquotas de importacao, com vistas a criacao de zonas de livre comercio, 
aumentando a interdependencia das economias dos paises membros. 

Ha muitas discussoes e controversias em relacao aos resultados beneficos da 
globalizacao para a humanidade. Contudo, esse nao e o objetivo deste trabalho, mas os seus 
efeitos para o ordenamento juridico, em especial sobre o ordenamento juridico da Seguridade 
Social, tendo em vista que a globalizacao como fenomeno, reduz a capacidade individual de 
intervencao e regulacao dos Estados Nacionais, afetando diretamente a sociedade, a medida 
que cresce o numero das relacoes de trabalho internacionais e os problemas especificos 
decorrentes da mobilidade desta forca de trabalho entre as fronteiras a procura de um novo 
emprego ou em seqiiencia do mesmo emprego. 

3.1 GLOBALIZACAO E SEGURIDADE SOCIAL NO AMBITO DO MERCOSUL: 
Caracteristicas Gerais. 

A globalizacao projeta reflexos no campo juridico provocando transformacoes em 
conceitos ate entao solidificados, como os de jurisdicao e soberania. Atualmente se fala em 
direitos supranacionais, isto e, aqueles que sobrepujam a soberania dos Estados-partes da 
organizacao comunitaria. 

O Brasil se situa neste contexto como um dos integrantes do Mercado Comum do 
Cone Sul - MERCOSUL, instituido atraves do Tratado de Assuncao. Este acordo trouxe 
influencias para o ordenamento juridico nacional, dentre elas a validade e a eficacia do Direito 
Intemacional e do Direito Comunitario frente ao Direito Interno no que tange a protecao 
social, afetando a Seguridade Social. 

O MERCOSUL foi instituido pelo Tratado de Assuncao de 23/03/91 e reafirmado pelo 
Protocolo de Outro Preto de 17/12/94, resultante de um longo processo de aproximacao entre 
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. As relacoes decorrentes deste Tratado estao 
fundadas, na reciprocidade de direitos e obrigacoes entre os Estados-partes. 

Os principals aspectos do Tratado de Assuncao e a possibilidade de adesao de outros 
paises, desde que haja decisao unanime dos Estados-partes, (art. 20); a solucao de 
controversias mediante tres mecanismos extrajudiciais de solucao: a negociacao, a conciliacao 
e a arbitragem, de modo que os Estados-partes procurem, sempre que possivel, resolver suas 
diferencas mediante negociacoes diretas (Protocolo de Brasilia de 1991); e a denuncia, 
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permitindo que qualquer Estado-parte ponha fim a condicao de parte num tratado (art. 21 e 22 
do Tratado de Assuncao, c/c o art. 44 da Convencao de Viena). 

O processo de integracao esta relacionado com paragrafo unico do artigo 4° da CF/88, 
que estabelece: " A Republica Federativa do Brasil buscard a integracao economica, politica, 
social e cultural dos povos da America Latina, visando a formacao de uma comunidade 
latino-americana das nacoes." 

Essa integracao dos Estados-partes passa por varias fases: Zona de Livre Comercio; 
Uniao aduaneira; Mercado Comum; harmonizacao das legislacoes dos paises integrantes da 
comunidade; e Uniao de integracao Total, que e a adocao de politica monetaria comum. 
Surge entao um novo ramo do direito, o Direito de Integracao, que nas licoes de HORVATH 
JUNIOR, "difere do Direito Intemacional cldssico por focalizar as relacoes internacionais 
sob o enfoque da integracao em varios focos, a saber: seguridade social, administrativo, 
trabalhista, comercial, economico, monetdrio, flnanceiro e politico".(2006, p. 70). 

A movimentacao dos trabalhadores que integram o bloco economico trouxe consigo a 
necessidade de coordenacao e harmonizacao dos direitos relativos a seguridade social, pois os 
beneficios desta nao podem ficar restrito as fronteiras de um pais. Do mesmo modo, os 
individuos que se transferem de um pais para outro nao podem ser privados dos beneficios 
anteriormente adquiridos, ou seja, qualquer que seja a circunstancia pela qual uma pessoa 
deve deixar um pais, e preciso que o amparo que tenha obtido nele nao se perca e seja 
reconhecido pelo novo pais em que se estabeleca. 

As peculiaridades de cada pais integrante do MERCOSUL e os diferentes sistemas 
* • 2 M * t " • f" 

previdenciarios de cada componente impossibilitaram a unificacao da legislacao da 
seguridade social, ate que o orgao executivo do MERCOSUL chegou a conclusao de que a 
melhor forma de harmonizar a legislacao de seguridade social seria a adocao de um Acordo 
Multilateral, veiculado como tratado, para fazer o acertamento das assimetrias de cada pais 
integrante. 

Assim, em 15 de dezembro de 1997 foi instituido o Acordo Multilateral de Seguridade 
Social do Mercado Comum do Sul, promulgado pelo Decreto n 5.722 de 13/03/06, cujo 
objetivo e substituir com vantagens os acordos bilaterias intra-zonas e permitir uma 
coordenacao efetiva entre os sistemas previdenciarios nacionais. O acordo estabelece: 
disposicoes gerais (art. 1°); regras de ambito de aplicacao pessoal (art. 2°); regras de ambito 

2 Totalmente publico como no Brasil e Paraguai, sistema misto (publico e privado) como na Argentina e 
Uruguai, ou totalmente privado como Chile e Bolivia. 
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de aplicacao material (art. 3°); regras de determinacao da legislacao aplicavel (arts. 4° e 5°); 
disposicoes sobre saude (art. 6°); totalizacao de seguro ou contribuicao (art. 7° e 8°); 
Disposicoes aplicaveis a regimes de aposentadoria e pensoes de capitalizacao individual (art. 
9°); cooperacao administrativa (art. 10); e disposicoes finais (art. 11 a 19). 

O acordo apresenta algumas vantagens como padronizacao da protecao, igualdade das 
pessoas que tern direito a protecao social, alem de reducao de custos operacionais gerados 
pela simplificacao das disposicoes legais e procedimentos para analise e outorga das 
prestacoes. 

Por esse acordo, os trabalhadores que prestem ou tenham prestado servicos em 
quaisquer dos Estados-partes, bem como seus familiares, terao reconhecidos os mesmos 
direitos, bem como estarao sujeitos as mesmas obrigacoes atribuidas aos nacionais de tais 
Estados estabelecidos no Acordo, aplicando-se tambem aos trabalhadores de qualquer 
nacionalidade que residam no territorio, bem como prestem ou tenham prestado servicos em 
um dos Estados-partes. 

Como forma de se criarem as condicoes para a efetivacao do Acordo Multilateral de 
Seguridade Social do Mercado Comum do Sul, os seus integrantes vem efetivando as 
reformas previdenciarias necessarias com o intuito de modernizar os modelos de 
administracao. Essas mudancas virao, internamente, pela melhor estruturacao da seguridade 
social, estendendo a cobertura a toda a populacao; e externamente, no estabelecimento de 
protecao da mao de obra imigratoria e circulante, que e fundamental quando se trata de blocos 
de integracao economica. 

3.2 AS REFORMAS PREVIDENCIARIAS NOS PAISES DO MERCOSUL 

As reestruturacoes dos sistemas previdenciarios nos paises do Mercosul e no sentido 
mais amplo, nos paises da America Latina foram concebidos em contextos historicos que 
vivenciaram crises sociais, politicas e economicas embaladas pela repercussao das 
privatizacoes nesses paises, as quais faziam parte de um conjunto de medidas adotadas para 
enfrentar as crises revitalizando seus sistemas de previdencia a medida que substituiam o 
sistema de reparticao simples por um sistema de capitalizacao. 

O Sistema Previdenciario na America Latina padecia de deficiencias estruturais a 
exemplo de: falta de gerencia politica; erronea concepcao de previdencia social com 
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assistencia social; criacao de beneficio sem a devida fonte de custeio; ausencia de cadastro 
dos segurados; e inexistencia de investimento no sistema operacional de cada pais. Associado 
a esses fatores, havia o envelhecimento da populacao e das falhas da economia que 
deterioraram cada sistema na medida em que se afastavam da fiincao social da previdencia. 

3.2.1 A REFORMA PREVIDENCIARIA NO CHILE 

A reforma previdenciaria do Chile ocorreu em tres fases. A primeira, em 1979, sob o 
governo de Pinochet sem que houvesse qualquer debate publico com a adocao das seguintes 
medidas: padronizacao das regras de acesso e beneficios para todos os filiados; eliminacao de 
privilegios de grupos poderosos; e unificacao dos multiplos esquemas existentes 
anteriormente. O saldo desta reforma foi considerado positivo porque houve a racionalizacao 
e reducao dos custos e encargos previdenciarios. 

A segunda reforma ocorreu em 1980 e veio a desmontar o sistema previdenciario, 
partindo das seguintes medidas: proibiu novas filiacoes; implementou-se um novo sistema 
compulsorio baseado na capitalizacao total; o novo modelo era gerido por sociedades 
anonimas privadas concorrentes; e ocorreu o fim da contribuicao patronal. 

A partir da segunda reforma, o papel do Estado no novo sistema teve as seguintes 
caracteristicas: impor a filiacao compulsoria; regular e supervisionar as novas regras; 
estabelecer tetos e fazer ranking dos instrumentos de investimentos; e arcar com o onus da 
transicao para oferecer garantias aos segurados e pensionistas. 

A terceira reforma se deu na decada de 90 por meio de um governo democratico, cujas 
principals mudancas foram: padronizacao das regras de acesso aos beneficios; abolicao dos 
privilegios de certos grupos segurados; e unificacao dos esquemas existentes. O primeiro 
impacto desta reforma fundada na substituicao do modelo publico pelo modelo privado e a 
conseqiiente implantacao de uma nova previdencia compulsoria ancorada na capitalizacao 
individual do segurado foi a drastica reducao de custos previdenciarios. 

O sistema reformado corresponde ao modelo de tres pilares do Banco Mundial: O 
primeiro pilar consiste em uma garantia de aposentadoria minima financiada pelos impostos 
para o segurado com pelo menos vinte anos de contribuicao, e cujo saldo acumulado nao 
garanta o financiamento de uma aposentadoria minima. Adicionalmente, apos avaliacao das 
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condicoes financeiras e sem levar em conta tempo de servico, um numero limitado de pessoas 
recebe beneficios de assistencia social. 

O nucleo do sistema previdenciario chileno e o segundo pilar, baseado na 
capitalizacao individual ( individual fully-funded -IFF) administrada por empresas privadas 
com fins lucrativos, as Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP. A aliquota de 
contribuicao, 10% do salario bruto dos empregados, e transferida para uma administradora de 
fundos de pensao eleita pelo segurado, sendo-lhe permitida a mudanca para outra AFP. 

Adicionalmente, a AFP cobra uma taxa de administracao e um premio de seguro por 
invalidez e desemprego (aproximadamente 3,2% do salario bruto). A administradora de fundo 
de pensao investe o capital do fundo de acordo com normas de investimento especificas 
estabelecidas pelo Estado. 

Contribuicoes voluntarias sao possiveis a partir de um terceiro pilar. Todas as 
contribuicoes, poupancas voluntarias com um limite maximo e juros auferidos possuem 
tratamento tributario favorecido, enquanto os lucros estao sujeitos ao imposto de renda. 

Ao alcancar-se a idade de aposentadoria de 60/65 anos (mulheres e homens, 
respectivamente), os beneficios sao fmanciados pelo capital acumulado, individualmente, e o 
segurado pode optar entre tres modos de saque diferentes; cada um e calculado em base 
atuarial estrita e sem elementos redistributivos: a) uma anuidade vitalicia de uma companhia 
de seguros; b) retiradas mensais programadas; ou c) uma combinacao dos dois. 

Para garantir a seguranca do sistema compulsorio das AFP, criou-se uma nova agenda 
de supervisao, a Superintendencia de AFP - SAFP. As politicas de investimento e as 
informacoes ao publico sao estritamente reguladas; o capital do segurado deve ser mantido 
pelos administradores e e legal e financeiramente separado da AFP; uma reserva de capital 
proprio equivalente a 1% do total dos ativos (encaje) deve ser investida com o mesmo 
portifolio das reservas pertencentes aos segurados; a rentabilidade minima em relacao ao 
desempenho medio de todos os fundos de pensao (pelo menos 50% de retorno medio ou nao 
menos que 2 pontos abaixo da media) durante um periodo de doze meses deve ser garantida; 
e, por fim, o rendimento excedente deve ser depositado em uma reserva de flutuacao. 

Neste modelo de pilar o Estado assegura a rentabilidade minima e, no caso de falencia 
das AFP ou das companhias de seguro, tambem garante 100% da aposentadoria minima e 
75% do capital acumulado do segurado, quando acima da aposentadoria minima, ate um 
limite maximo de UF 45 (US$ 675). 

O aumento de 11% do salario liquido gracas a eliminacao da contribuicao patronal as 
AFP garantiu a adesao ao novo sistema. Alem disso, as contribuicoes passadas sao 
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reconhecidas e pagas, na aposentadoria, em forma de titulo de reconhecimento, com uma taxa 
real de juros de 4% ao ano. 

A principal conseqiiencia dessa medida foi a mudanca do papel do Estado, que passou 
a ter a missao de cumprir a filiacao compulsoria por meio de supervisao, bem como de 
assumir o onus de sustentar os custos da transicao entre os modelos. 

FERRARI e PEIXINHO (2008, p. 91), concluem que decorridos dez anos da reforma 
previdencia, percebeu-se um saldo positivo em razao de haver, por parte dos proprios 
segurados, maior confianca no novo sistema. 

Ha muitos casos, em todo o mundo, de sistemas publicos de seguridade social 
financiados por reparticao. O sistema previdenciario chileno, porem, e o unico modelo 
privado com financiamento via capitalizacao individual. Este opera ha mais de dezessete anos 
e terminou por constituir-se em um paradigma intemacional de reforma. 

O mito do sucesso foi reforcado por varias publicacoes do Banco Mundial nas quais 
foi sugerido um modelo de tres pilares, fortemente inspirado na reforma implementada no 
Chile. A estrutura recomendada consiste de um primeiro pilar, publico e financiado por 
impostos, com o objetivo de combate a pobreza; de um segundo pilar de fundos de pensao 
privados e financiados, baseados em uma estreita relacao contribuicao-beneficio; e, 
finalmente, de um terceiro pilar, constituido pela poupanca voluntaria. 

Durante os anos 90, sete paises latino-americanos implementaram reformas de seus 
sistemas previdenciarios inspiradas no modelo chileno, alguns com mais, outros com menos 
modificacoes em relacao ao original. Os politicos latino-americanos parecem estar avidos por 
recuperar o tempo perdido da decada de 80 e, por isso, implementaram projetos radicals de 
reforma na area economica e social. Contudo, ainda esta por ser conferido se esses sucessos 
de curto prazo trarao solucoes estaveis e socialmente aceitaveis a longo prazo. 

3.2.2 A REFORMA PREVIDENCIARIA NA ARGENTINA 

A Reforma da Previdencia na Argentina inaugurou-se em 1991 pelo presidente Carlos 
Menem e foi definitivamente instituida em julho de 1994, seguindo o modelo chileno com 
algumas alteracoes sugeridas por entidades da sociedade civil, dentre as quais se destacam os 
sindicatos, as comissoes parlamentares e as associacoes de pensionistas, baseadas nos 
seguintes postulados: possibilidade de participacao de bancos, fundos mutuos, cooperativas e 



30 

sindicatos na gestao do sistema; possibilidade dos segurados optarem entre o sistema publico 
ou o misto; concessao de um beneficio compulsorio para quern se transferisse para o sistema 
misto; e outorga de um adicional para aqueles que resolvessem permanecer no sistema 
publico. 

Durante a decada de 80, varias tentativas de reforma do sistema previdenciario 
argentino falharam, embora os problemas estruturais, somados a crise economica, tivessem 
levado a uma grave erosao do valor dos beneficios (as taxas de substituicao cairam a 40% em 
1990, ao inves de taxas legais entre 70% e 82%)3 e, em 1991, o governo havia acumulado 
uma divida de 7 bilhoes de pesos equivalente a 4,6% do PIB (1 peso igual a 1 US$). 

Para quitar a divida com mais de 4 milhoes de beneficiarios, que processaram o 
governo com sucesso, foram emitidos titulos de longo prazo e investidos 4,5 bilhoes de pesos 
oriundos das privatizacoes. O total de beneficios atrasados somava 13,4 bilhoes de pesos em 
agosto de 1992 e a nova administracao Menem apressou-se em implementar uma reforma 
estrutural do sistema de seguridade social. 

A semelhanca da reforma chilena, antes de dar inicio a reforma do sistema, foram 
tomadas medidas para uniformizar a administracao da seguridade social e tomar mais severas 
as condicoes de elegibilidade: os anos de contribuicao minima subiram de quinze para vinte 
anos em setembro de 1991 e a aliquota de contribuicao dos empregados aumentou de 10% 
para 11%. 

Apos um processo de discussao que durou dois anos, a reforma estrutural do sistema 
previdenciario argentino foi finalmente implementada em julho de 1994, e introduziu um 
modelo misto, o Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones - SUP, com as seguintes 
caracteristicas: o novo sistema previdenciario provia uma aposentadoria basica universal, 
Prestation Basica Universal - PBU, em um primeiro pilar que preve um beneficio definido 
com base na reparticao e e dirigido a toda pessoa segurada que atinja a idade de 60/65 anos 
(mulheres/ homens) e que tenha contribuido durante pelo menos trinta anos, financiada por 
meio da contribuicao de 16% sobre a folha, (arrecadada dos empregadores), como tambem 
por impostos vinculados e receitas gerais, o que representa um beneficio uniforme de 27,5% 
do salario medio dos contribuintes. 

O segundo pilar oferece a escolha entre o beneficio definido publico e o sistema de 
contribuicao definida privada: o segurado que quiser permanecer no sistema publico 

3 Novos Paradigmas Na Previdencia Social: Licdes do Chile e da Argentina, p. 163, disponivel em 
http://www.ipea.gov.br/pub/ppp/pppl9/Parte_3, acesso em 02 de mai de 2010. 

http://www.ipea.gov.br/pub/ppp/pppl9/Parte_3
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financiado pela reparticao pode optar por uma Aposentadoria Publica Adicional - PAP, que 
oferece 0,85% do salario medio corrigido dos ultimos dez anos para cada ano de servico 
vinculado ao novo sistema, a taxa de reposicao maxima para 35 anos de servico: 29,8%. 

O componente de contribuicao definida, denominado Aposentadoria Ordinaria - JO, e 
baseado em contas individuals capitalizadas IFF, que podem ser administradas por Fundos de 
Pensao Privados ou Publicos - AFJP, com principios operacionais similares aos das AFP 
chilenas. Ambas as altemativas sao financiadas por uma aliquota de contribuicao de 11%, 
paga pelo empregado. No caso da altemativa IFF, o segurado deve deduzir a taxa de 
administracao e o premio de seguro por invalidez e desemprego, cerca de 3,5%. Os restantes 
7,5% sao depositados na conta individual. 

O PBU e especificado como 2,5 AMPO - Contribuicao Previdenciaria Obrigatoria 
Media. Esta resulta da divisao da contribuicao de 11 % do total dos empregados pelo numero 
dos contribuintes ativos. A AMPO e calculada duas vezes por ano. Como a PBU aumenta 1% 
a cada ano trabalhado, seu limite maximo e de 31,625% da media do salario coberto. 

Algumas divergencias menores em relacao ao sistema chileno de AFP sao: a agenda 
de supervisao e chamada de SAFJP e e financiada pelos administradores; a rentabilidade 
minima refere-se a 70% da media do retomo (ou 2%) em termos nominais; as mudancas dos 
afiliados entre as AFJP sao limitadas a duas por ano. 

O SUP oferece, portanto, duas possibilidades: PBU + PAP que e a altemativa publica 
reformada; e PBU + JO, a altemativa mista, que se converte no terceiro pilar quando e 
acrescida de poupancas voluntarias com tratamento tributario especial. 

As contribuicoes para o sistema previdenciario anterior serao convertidas em um 
beneficio definido adicional: a aposentadoria compensatoria (Prestacion Compensatoria - PC), 
que e paga aos trabalhadores elegiveis e representa 1,5% da media do salario corrigido dos 
dez anos de trabalho que antecederam a aposentadoria com taxa de reposicao maxima para 35 
anos de contribuicao para o antigo sistema: 52,5%. 

A participacao no novo sistema previdenciario integrado e compulsoria para os 
assalariados, inclusive para os runcionarios publicos e trabalhadores autonomos; o segurado 
tern sempre a possibilidade de desligar-se do sistema publico e afiliar-se a um sistema do tipo 
IFF, ao passo que o retomo ao sistema publico so era possivel ate julho de 1996 (Lei no 24 
241, art. 30). 
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Marcelo Billi publicou nota na Folha de Sao Paulo4, em Buenos Aires nos seguintes 
termos: 

A reforma argentina comecou a naufragar ja em 1996: as receitas diminuiam porque 
parte das contribuicoes migrava para o sistema privado e o desemprego aumentava 
(...) O governo entao entrou num circulo vicioso: se endividava para pagar os 
beneficios da Previdencia, a divida aumentava e, para rola-la, o governo se 
endividava mais. 

Em 1998 o Pais entrou em recessao. Os recursos para a Previdencia continuavam 
escassos e nao acompanhava a necessidade de gastos anuais. Ja em 1999, voltava-se a falar 
em reformar o sistema. 

Os custos altos do sistema consumiram suas economias. De cada 10 pesos que eram 
depositados no sistema, apenas cerca de 6,80 pesos entravam nas contas individuals de 
capitalizacao, os 3,20 restantes pagavam as taxas das seguradoras. Hoje, o sistema esta 
quebrado e depende do governo, pois 65% dos recursos dos fundos estao aplicados em titulos 
do governo argentino que, em Janeiro, declarou moratoria. 

Como solucao a estes problemas, e diante das perdas que o sistema vem sofrendo com 
a crise financeira global, a presidente da Argentina sancionou em 21/10/2008 um projeto de 
lei que elimina o sistema de previdencia privada. O projeto cria o Sistema Integrado de 
Previdencia Privada (SIPA) e, por conseguinte, elimina o atual regime de capitalizacao que 
sera absorvido e substituido pelo regime de partilha estatal. Sendo aprovado o projeto pelo 
Congresso, o Estado absorvera os runcionarios dos fundos e pensoes. 

3.2.3 A REFORMA PREVIDENCIARIA NO URUGUAI 

No Sistema Previdenciario Uruguaio Anterior a reforma, os beneficios e pensoes eram 
reajustados constantemente e com o transcorrer do tempo a manutencao do sistema mostrou-
se inviavel resultando na reforma por consenso dos partidos politicos durante o governo de 
Julio Sanguinetti (1985-1989). 

4 Reformas da Previdencia na Argentina e no Chile tiveram custo elevado. Disponivel em: 
http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u44926. Acesso em; 12 de abr de 2010. 

http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u44926
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O projeto da reforma apresentado pelo Congresso foi aprovado pelo presidente com 
algumas alteracoes incluindo a participacao do Estado no segmento privado com mais de 50% 
do mercado das seguradoras. Os segurados foram divididos em dois grupos por idade e as 
contribuicoes foram divididas em tres grupos de renda. Nesta reforma nao foram 
contemplados os policiais e os militares. 

Culminando na Lei n. 16.713/1995, o sistema previdenciario uruguaio, conforme 
estabelece o caput do artigo 4° da referida legislacao, e misto, compreendendo o regime 
contributivo de reparticao, administrado pelo Banco de Previdencia Social, e o regime de 
capitalizacao individual, administrado por empresas privadas, de forma combinada em tres 
diferentes niveis. 

O primeiro, de natureza solidaria e estatal e financiado por empregados e 
empregadores. Esse nivel e complementado por um esquema redistributivo, direcionado aos 
grupos de menor renda nao integrados ao mercado formal de trabalho. O segundo nivel se 
concretiza pela poupanca individual obrigatoria, que inclui os que percebem renda 
determinada entre dois valores, tambem recebendo contribuicoes do empregador e do 
empregado e sendo gerido por administradoras de fundos de pensao. E finalmente o terceiro 
nivel, voluntario, destinando-se aqueles que possuem rendas altas, cujos valores sao 
estipulados pelo Instituto de Seguridade Social. 

O alcance da reforma na Previdencia Social se da a todos os cidadaos menores de 
quarenta anos de idade em 1° de abril de 1996. Os maiores de 40 anos de idade poderiam 
optar para o novo sistema ate 20/12/96. No final do ano de 1999, o sistema previdenciario 
uruguaio era composto de 51% de segurados como optantes do sistema privado e 49 % de 
segurados no sistema misto. 

Estas caracteristicas do sistema Uruguaio tern sido mantidas, uma vez que as 
instituicoes privadas responsaveis pela captacao e capitalizacao de beneficios previdenciarios 
tern apresentado indices de lucratividade cada vez mais crescentes tendo como conseqiiencia a 
credibilidade dos trabalhadores e beneficiarios da previdencia e seguridade Uruguaia. 

Este modelo tern trazido para o povo uruguaio uma boa qualidade de vida pos-fim da 
idade laboral, uma vez que os servicos publicos de saude apresentam servicos eficientes. 
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3.2.4 A REFORMA PREVIDENCIARIA NA BOLIVIA 

Na reforma boliviana pode-se notar que foi adotado o modelo da reforma chilena 
divergindo em alguns aspectos. Ao contrario do Chile, no atual sistema previdenciario 
boliviano, o Estado nao garante a pensao minima, nem tampouco o retomo minimo dos 
investimentos. Assim como ocorreu no Mexico, todos os segurados bolivianos foram 
obrigados a aderir ao novo sistema privado previdenciario, independente de idade. O Estado 
distribuiu os segurados entre as duas administradoras de fundo que foram autorizadas a 
funcionar, de acordo com a data de nascimento e o domicilio. 

A maior diferenca entre as reformas chilena e boliviana esta no vinculo da reforma 
previdenciaria com a capitalizacao das empresas, ou seja, 50% das acoes das empresas 
estatais capitalizadas foram creditados em dois fundos coletivos de capitalizacao, cada um 
administrado por uma das administradoras estatais. 

Essas sao as caracteristicas gerais do sistema previdenciario boliviano. 

3.2.5 A REFORMA PREVIDENCIARIA NO PARAGUAI 

O Sistema Previdenciario do Uruguai, quando comparado com os demais paises que 
compoem o MERCOSUL, e considerado rudimentar, uma vez que nao ha universalizacao das 
prestacoes e da protecao dos segurados. Nao ha um sistema de seguridade unificado. 

O Instituto de Previdencia Social Paraguaio - IPS, principal orgao previdenciario, 
regulamenta e abrange duas areas; a) aposentadorias e pensoes; e b) saude da populacao. 

A Constituicao Paraguaia de 1992 determina que a lei estabelecera o sistema 
obrigatorio e integral de seguridade social para o trabalhador e sua familia, que poderao ser 
publicos, privados ou mistos sendo, em qualquer caso, supervisionados pelo Estado. 

O sistema utilizado no Paraguai publico, adota o regime de reparticao e o contributivo, 
sendo pago pelo trabalhador e pelo empregador, na ordem de 9% e 14%, respectivamente. O 
que se discute muito no Paraguai e a iniciativa de mudanca do modelo previdenciario para o 
que vem sendo aplicado no Chile, ou seja, para um sistema de capitalizacao ou, pelo menos, 
para que se avance para um sistema parecido com o que ocorre no Uruguai e na Argentina, 
com sistemas mistos. 
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Segundo FERRARI e PEIXINHO (2008, p. 93) no sistema previdenciario paraguaio 
existem as Cajas Especiales ligadas a diversos setores da sociedade, como o dos sistemas 
bancario e o ferroviario, as quais oferecem os beneficios de aposentadoria por idade e 
aposentadoria por invalidez. Para esses autores, a previdencia privada nesse Sistema e fragil. 

Quanto ao setor publico, ha categorias privilegiadas como a dos policiais e das forcas 
armadas, os quais detem regras exclusivas e nao aplicaveis aos trabalhadores em geral. 
Ademais, a previdencia paraguaia nao alcanca os trabalhadores rurais, somente os urbanos. 
Este sistema e considerado o mais fragil, posto que no Paraguai 70% da populacao 
economicamente ativa mantem emprego informal. 

3.2.6 A REFORMA PREVIDENCIARIA NO BRASIL 

A Constituicao Federal de 1988 ampliou bastante a cobertura da Previdencia Social. 
No inicio da decada de 90 foram concedidos beneficios sem qualquer contrapartida 
contributiva. O direito a um salario minimo levou uma multidao de trabalhadores rurais que 
viviam em regime de economia familiar a requerer a concessao de beneficios sociais 
aumentando na escala de 70% das aposentadorias por idade pagas pelo sistema. 

Devido as mudancas constitucionais em pouco mais de uma decada, o total de 
beneficios pagos pela previdencia se expandiu fortemente: cresceu de 11,6 milhoes em 1988 
para 23,1 milhoes em 2004. No meio rural a expansao do numero de beneficios passou de 
quatro milhoes para sete milhoes, enquanto que na zona urbana, no mesmo periodo, foi de 7,6 
milhoes para 16 milhoes. 

O aumento na concessao de beneficios para idosos, a partir da Constituicao Federal de 
1988 nao foi acompanhada pela expansao do ingresso de trabalhadores ativos no Sistema de 
Seguridade Social. Acresca-se ainda, que a diminuicao da natalidade, bem como a insercao da 
mulher no mercado de trabalho, exigiram modificacoes no panorama de demandas de 
protecao social e redundaram numa revisao nos conceitos que norteiam a estrutura dos pianos 
de beneficios e ensejaram as diversas reformas previdenciarias no Brasil. 

O Brasil se mostrou ineficaz como gestor de poupanca alheia porque aplicara as 
reservas previdenciarias em projeto de interesse politico, com escassa possibilidade de retomo 
economico, carecendo, entao, de novos mecanismos de financiamentos, ou seja, nao bastava a 
contribuicao dos empregados e empregadores, a populacao precisava contribuir por meio de 
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pagamento de tributos indiretos arrecadados pelo Estado, diversificando a base de 
financiamento do regime. 

As reformas previdenciarias brasileiras se desenvolveram ate o momento em quatro 
fases: A primeira teve inicio com as propostas formuladas pela Comissao Especial da Camara 
dos Deputados em 1992, quando o proprio constituinte denominou com eficacia de revisao 
constitucional, a partir de 1993. 

A segunda reforma resultou na Emenda Constitucional n.20 de 15/12/98. Tramitou no 
Congresso Nacional de 1995 a 1998 e fez alteracoes importantes na estrutura normativa 
constitucional com grande reflexo no sistema de seguridade social brasileiro. As principals 
alteracoes foram: 

a) obrigatoriedade de contribuicao e necessidade de equilibrio financeiro e atuarial; 
b) inseriu no texto constitucional o regime de previdencia privada de carater 

complementar; autonomia com relacao ao Regime Geral de Previdencia Social - RGPS; 
exigencias de reservas matematicas; facultatividade e regulamentacao por lei complementar; 

c) desconstitucionalizou o calculo de beneficio de aposentadoria, antes previsto no 
artigo 202 da Constituicao originaria de 1988, passando o calculo a ser regulamentado por 
meio de lei ordinaria que criou o fator previdenciario;, conjugando na sistematica do calculo 
fatores como idade, tempo de contribuicao e expectativa de sobrevida do segurado visando ao 
equilibrio financeiro e atuarial do regime. 

d) modificou a redacao do artigo 195, inc. I e II da CF/88 com a finalidade de ampliar 
as fontes de custeio do regime geral e isentou no inc. II os beneficios de aposentadorias e 
pensoes da incidencia de contribuicao previdenciaria. 

Apesar dessas mudancas, as medidas nao foram suficientes para superar a crise que se 
instalara desde a decada de 70, pois o cenario do pos-reforma de 1998 era composto de 
envelhecimento dos quadros do funcionalismo, aumento de longevidade da populacao, 
concessao de aposentadorias precoces, elevada idade de entrada no servico publico, aliado ao 
fato do pais nao apresentar taxas razoaveis de crescimento economico. Diante deste quadro e 
temendo uma crise ainda maior nas financas publicas, o governo federal encaminhou ao 
Congresso Nacional a proposta de Emenda Constitucional que levaria a promulgacao da EC 
n.41 em 19/12/2003. 

A terceira reforma se caracterizou por sua rapida tramitacao no Congresso Nacional, 
que resultou na EC n. 41/03. As alteracoes trazidas por esta reforma ao regime proprio da 
previdencia dos titulares de cargos efetivos nao igualou o funcionamento do sistema publico 
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proprio ao RGPS, nem ao regime juridico de previdencia complementar, que continuam com 
regras diferenciadas. A referida reforma estabeleceu que: 

a) aproximacao dos dois subsistemas previdenciarios publicos (RGPS e RPPS) 
financiados mediante reparticao simples e aportes orcamentarios; 

b) aproximacao do regime privado de previdencia complementar dos servidores 
publicos empregados de empresas estatais com o regime de previdencia complementar 
aplicavel aos titulares de cargos efetivos; 

c) ampliacao do distanciamento do regime de previdencia complementar dos 
servidores civis em relacao ao regime de previdencia dos militares englobado no RGPS; 

d) vinculacao entre os sistemas de reparticao do sistema publico e o regime de 
capitalizacao da previdencia complementar, mas mantendo os sistemas diferenciados e 
regidos por regras proprias. 

As Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/03 operaram mudancas que repercutiram 
frontalmente no regime de todos os trabalhadores ao afetarem o RGPS e o RPPS, dois 
regimes proprios distintos e com caracteristicas proprias. O novo modelo previdenciario 
preencheu lacunas ate entao existentes dando enfase ao carater contributivo e a necessidade de 
equilibrio financeiro e atuarial, alem de estabelecer normas gerais para a organizacao e o 
funcionamento dos regimes proprios de previdencia no ambito federal, estadual, municipal e 
distrital. 

Para esta reforma, o equilibrio financeiro e atuarial e fundamental nao apenas para dar 
seguranca aos contribuintes do sistema, mas, tambem, para assegurar o pagamento dos 
beneficios aqueles que contribuiram no passado. Na primeira fase da reforma, mediante a EC 
20/98, obrigou-se que a previdencia passasse a ser organizada com base em criterios que 
preservassem o equilibrio financeiro e atuarial do sistema. 

Esta em vigor a EC n. 47, resultante da quarta reforma da Previdencia Social de 
05/12/2005, que alterou e fez algumas correcoes no texto constitucional da EC n. 41/03, alem 
de provocar profunda alteracao nas regras de transicao do sistema previdenciario. Esta 
reforma, denominada pela emenda de sistema especial de inclusao previdenciaria, irradiou 
efeitos sobre as minorias discriminadas como portadores de deficiencias e parte de 
trabalhadores da informalidade a exemplo das donas-de-casa e trabalhadores de baixa renda 
que pertencam a familias de baixa renda como desempregados e estudantes. 

Decorridos 87 anos da publicacao da Lei Eloi Chaves, Decreto 4682, de 24 de Janeiro 
de 1923, o orcamento da Seguridade Social continua se mostrar insuficiente para atender a 
uniformidade e a equivalencia dos beneficos a populacao. Com o volume dos dispendios com 
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aposentadorias e assistencia social, o desequilibrio estrutural e as insuficiencias do orcamento 
da Seguridade Social, tern se evidenciado o discurso por uma nova reforma para a previdencia 
a fim de resolver os crescentes deficits do RGPS e os seus mecanismos de financiamento. 

3.3 DIRETRIZES IDEOLOGICAS TRA^ADAS PELO BANCO MUNDIAL PARA A 
REFORMA DA PREVIDENCIA 

Nas licoes de ROCHA (2004, p. 77), na reforma da previdencia que foi promovida no 
Brasil cogitou-se de mudar o sistema de financiamento. Todavia, a transicao do sistema de 
repartipao para o de capitalizacao foi considerada inviavel pelo custo da transicao que, 
segundo estimativas feitas por especialistas do banco mundial, IPEA e FGV entre 1995 e 
1997, bem como em estudos mais recentes, oscilaria entre 188% e 250% do PIB. 

O modelo orientado pelo Banco Mundial para as reformas nos paises latino-
americanos e de inspiracao capitalista e fundado na primazia dos fundos individuals que 
garantem as prestacoes e contribuicoes ja realizadas, cujas diretrizes sao as seguintes: custeio 
com impostos gerais, que representam um beneficio basico e se equipara aos modelos latino-
americanos e do Reino Unido; um beneficio obrigatorio capitalizado; e a previdencia privada 
que e voluntaria e subordinada a capitalizacao aberta ou individual. 

Os instrumentos utilizados para balizar o equilibrio do sistema previdenciario devem 
ser cumpridos de forma interdependente com metas de acordo com o sistema economico de 
cada pais. 

Para FERRARI e PEIXINHO, apud HOLZMANN (2008, p. 96), as mais viaveis 
propostas para a alteracao dos modelos previdenciarios estao na adocao de um sistema de 
pilares multipos em que seja obrigatoria a retencao direta na fonte de componentes distintos e 
separados de acumulacao a objetivar sempre o alcance do bem-estar e de melhores condicoes 
para futuras geracoes, como o sistema adotado na Dinamarca, Suica, Australia e Reino Unido. 
Segundo os autores, a principal vantagem desse sistema e a diversificacao dos riscos e os 
beneficios que oferece ao possibilitar a complementacao da renda durante a aposentadoria 
com a minima intervencao fiscal. 

As reformas no sistema previdenciario operadas pela Emendas Constitucionais n. 
20/98 e n. 41/03 sao justificadas tendo em vista o inegavel descompasso entre receitas e 
despesas dos regimes previdenciarios, o que onera a sociedade de forma que ha a necessidade 
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de controle e adequacao de medidas para tomar o sistema protetivo mais equilibrado e justo 
financeira e atuarialmente. 

Espera-se, portanto, que com o alcance do equilibrio financeiro e atuarial dos regimes 
de previdencia e com o programa de inclusao previsto no artigo 201, § 12 da Constituicao 
Federal, o numero de pessoas beneficiadas pela Previdencia Social aumente e possua recursos 
suficientes para instaurar seu maior objetivo constitucional, qual seja: o bem-estar e justica 
social. 

3.4 A NOVA ORDEM INTERNACIONAL 

O Direito e um sistema formado de normas e principios que emanam das praticas e 
costumes da sociedade local, revela o nivel de desenvolvimento da sociedade e tern como lei 
maxima a Constituicao. 

A globalizacao da economia se consubstancia na interacao entre os paises e traz 
conseqiiencias para a internacionalizacao da Seguridade Social como forma de proteger o 
cidadao propiciando-lhe seguranca individual e familiar, em face desse quadro grandioso e 
complexo do capitalismo globalizado. 

As alteracoes economicas se refletem na esfera juridica atingindo os cidadaos de 
todos os estados-partes, em virtude da movimentacao dos trabalhadores que integram o bloco 
economico. Diante disso, e necessario que se coordene e se harmonize os direitos relativos a 
Seguridade Social. Esta harmonizacao tern como fim promover ao cidadao comunitario a 
possibilidade de viver e trabalhar em outro Estado-membro nas mesmas condicoes e desfrutar 
dos mesmos beneficios e protecao social em vigor em seu proprio Pais. 

A internacionalizacao da seguridade social nao visa a elaboracao de um Direito 
Intemacional de Seguridade Social, mas a criacao de um ambiente em que seja possivel o 
aperfeicoamento dos acordos intemacionais, no angulo do direito, e tambem no procedimento 
administrativo, observadas as normas minimas da Seguridade Social estabelecidas na 
convencao n° 102 da OIT, bem como conceder o mesmo tratamento que a seus proprios 
nacionais, tanto no atinente a sujeicao como ao direito as prestacoes, em qualquer ramo da 
Previdencia social para o qual tenha aceitado as obrigacoes da Convencao 118 da OIT. 
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Os paises do MERCOSUL estao diante de um grande desafio: tern a oportunidade de 
criar uma protecao aos trabalhadores em nivel intemacional evoluindo para uma estrutura 
supranacional, superando estruturas antigas que nao condizem com a realidade atual. 

O Acordo Multilateral de seguridade Social e um marco positivo na visao 
protecionista social do processo de Integracao regional do MERCOSUL. 

Esse tipo de acordo facilita a vida do trabalhador brasileiro ou do cidadao de um dos 
paises envolvidos, garantindo os seus direitos. O trabalhador tende a se sentir protegido pelo 
sistema com a contribuicao previdenciaria como se estivesse em seu pais de origem, pois o 
acordo garante os direitos de seguridade social previstos nas legislacoes dos diversos paises 
aos respectivos trabalhadores e seus dependentes legais que estejam residindo ou em transito 
nos paises signatarios. 
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4 SEGURIDADE SOCIAL 

A Constituicao Federal, em seus artigos 193 a 204, do Titulo "Da Ordem Social", 
norteia os principios que regem a seguridade social e cada uma de suas areas: previdencia 
social, saude e assistencia social, bem como as fontes de financiamento de todo o sistema que 
sera tratado a seguir. 

4.1 NATUREZA JURIDICA DAS CONTRIBUICOES PARA A SEGURIDADE 
SOCIAL 

A Carta Politica de 1988 define a Seguridade Social, em seu art. 194, como "um 
conjunto integrado de acoes de iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinado a 
assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia social". Para viabilizar 
o supramencionado conjunto integrado de acoes de iniciativa dos Poderes Publicos e da 
sociedade, necessario se faz, por obvio, angariar fundos para custea-lo. E o que se entende, 
pois, por fonte de custeio, como os meios economicos e, principalmente, financeiros obtidos e 
destinados a concessao e a manutencao das prestacoes da Seguridade Social. 

O artigo 195 da Norma Apice preconiza que a Seguridade Social sera arcada, em 
carater pecuniario, por toda a sociedade, seja direta ou indiretamente, mediante recursos 
provenientes dos orcamentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e, 
ainda, das contribuicoes sociais, a fim de se obter uma diversidade na base de financiamento, 
buscando-se variadas fontes com o intuito de reduzir, sobremaneira, os riscos financeiros do 
sistema protetivo. 

Para compreender a relacao entre o cidadao-contribuinte e o Estado-arrecadador das 
contribuicoes sociais para manutencao do sistema previdenciario e necessario estudar a 
natureza juridica de tais contribuicoes, tema bastante debatido ao longo da doutrina sob a 
vertente de sete teorias: Teoria do Premio de Seguro; Teoria do Salario Diferido; Teoria do 
Salario Social; Teoria do Salario Atual; Teoria Fiscal; Teoria Parafiscal e Teoria da exacao 
sui generis, conforme veremos: 

A Teoria do premio de seguro defende a tese segundo a qual a natureza juridica da 
contribuicao a seguridade social se equipara ao premio de seguro pago pelo beneficiario as 
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companhias seguradoras. Poderia, ainda, ser chamado de premio de seguro de direito publico, 
dada a obrigatoriedade da contribuicao social destinada ao beneficio dos proprios segurados, 
sustentando o chamado Sistema de Seguridade Social. 

A critica que poderia ser tecida a esta tese sustenta-se no equivoco de se considerar 
que o premio de seguro tern a mesma natureza da previdencia social. Entretanto, a previdencia 
social, ao contrario do privatista premio de seguro, tern finalidade muito mais ampla, ou seja, 
visa assegurar amparo a pessoas que se encontrem em situacao de necessidade, muitas vezes 
independente de serem contribuintes ou nao, como na assistencia social, enquanto nos 
contratos de seguro o beneficiario so recebe o amparo se for contribuinte, ou seja, 
necessariamente exige-se o pagamento das contribuicoes. Por outro lado, a seguridade social 
objetiva reduzir as desigualdades sociais, atraves de um eficiente sistema de distribuicao de 
renda, ao contrario do empreendimento privado. 

A Teoria do salario diferido assevera que parte do salario do empregado nao e paga 
diretamente ao obreiro, mas e destinada a seguridade social, visando a formacao de um fundo 
que no futuro ira prover a subsistencia do operario, quando, dada a incidencia de um risco 
social, aposentadoria, invalidez, ou morte, este nao possuir condicoes de obter meios proprios 
para seu sustento. Logo, a contribuicao social seria uma especie de salario diferido, nao 
destinado diretamente ao trabalhador, pois o destino e uma especie de poupanca, dependendo 
de certas condicoes. 

Os adeptos desta teoria sao criticados, por insistirem, a semelhanca da Teoria do 
premio de seguro, em dar um carater privado a uma relacao trabalhador-Estado de natureza 
publicista, de acordo com a previsao legal. Nao se trata de acordo de vontades, mas de norma 
cogente. Deve-se considerar ainda que o beneficio pago nao tern natureza salarial, pois nao 
decorre de relacao de trabalho, sendo responsabilidade de uma instituicao publica, o INSS -
Instituto Nacional do Seguro Social. Ademais, conforme nos ensina MARTINS, "os 
autdnomos e empresdrios nao tern salario, no entanto, tambem recebem beneficios". 
(MARTINS, 2009. 69). 

Para a terceira teoria, as contribuicoes sociais corresponderiam a um salario social 
(Teoria do salario social), ou salario socializado que se relaciona como salario percebido pelo 
empregado, o qual seria devido pela sociedade ao trabalhador. A afirmacao e semelhante a 
Teoria do salario diferido discorrido acima e falha ao insistir na natureza salarial da 
contribuicao para a previdencia social. 

A Teoria do salario atual estabelece que a contraprestacao do trabalho do empregado e 
retribuida pelo empregador mediante o pagamento de duas quotas: uma que e entregue 
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diretamente ao operario em retribuicao pelos servicos prestados e outra que e imediata e 
obrigatoriamente destinada aos fins da seguridade social. 

A mesma critica pode ser dirigida a Teoria do salario atual, que ainda erra ao se 
referir a contribuicao como sendo salario, visto que nao e pago diretamente pelo empregador, 
fugindo, portanto ao conceito de salario dado pelo artigo 457 da CLT, como tambem pelo fato 
de que o referido salario nao pode ser exigido de imediato, mas apenas se atendidas 
determinadas condicoes especificadas em lei. 

A teoria ja consolidada no ordenamento patrio e a Teoria fiscal, que sustenta ser a 
contribuicao social uma obrigacao tributaria, ou seja, uma prestacao pecuniaria compulsoria 
paga ao ente publico com a finalidade de constituicao de fundo economico destinado ao 
fomento do Sistema de Seguridade Social. Logo, a aludida contribuicao e um tributo, 
necessitando apenas verificar se a contribuicao ora estudada pode ser enquadrada como 
imposto, taxa, ou contribuicao de melhoria, que se fara a seguir: 

O artigo 16 do CTN define imposto como o tributo cuja obrigacao tern por fato 
gerador uma situacao independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao 
contribuinte. Diante desta definicao, as contribuicoes a seguridade nao podem, portanto, ser 
classificadas como tributo, pois a prestacao a seguridade social depende de uma atividade 
estatal especifica relativa ao contribuinte, principalmente quanto as servicos de assistencia 
medica. 

Quanto a taxa, e o tributo cobrado pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, 
que tern por fato gerador "o exercicio regular do poder de policia, ou a utilizacao efetiva ou 
potencial de servico publico especifico e divisivel, prestado ao contribuinte ou posto a sua 
disposicao" (art. 77do CTN). Ante esta definicao, a contribuicao da seguridade social nao 
seria uma taxa, visto que a prestacao de servicos so se justificaria na assistencia medica e nao 
nas demais formas. 

Por outro lado, a contribuicao de melhoria e 'Hnstituida para fazer face ao custo de 
obras publicas que decorra a valorizacao imobilidria, tendo como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acrescimo do valor que da obra resultar para cada 
imovel beneficiado. " (art. 81 do CTN). Diante do enunciado, depreende-se que a contribuicao 
devida a seguridade nao corresponde a contribuicao de melhoria, porque nao decorre de obra 
publica. 

Estas definicoes atribuidas pelo CTN ao imposto, a taxa e as contribuicoes de melhoria 
ensejaram a critica a Teoria Fiscal, segundo a qual, as contribuicoes a seguridade social nao 
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poderiam ser enquadradas em nenhuma das especies tributarias, nao podendo, portanto, ser 
considerada uma obrigacao tributaria. 

Contudo, MARTINS preleciona que a natureza juridica tributaria da contribuicao a 
seguridade esta assentada na determinacao do artigo 149 da CF/88, esposando os seguintes 
argumentos: 

a) a competencia da Uniao disciplinada no artigo 149 esta incluida no Capitulo da 
Lei Maior que versa sobre o Sistema Tributario Nacional; b) o artigo 149 determina 
que seja observado o disposto nos artigos 146, III e 150, I e III, sem prejuizo das 
previsoes do §6° do artigo 195 da Lei Magna para as contribuicoes da seguridade 
social, ou seja: observancia de que as normas gerais em materia de legislacao 
tributaria sejam editadas por lei complementar; proibicao de que sejam instituidas 
sem lei; cobranca em relacao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigencia 
da lei que as houver instituido ou aumentado, e da vedacao de sua exigencia antes de 
decorridos 90 dias." (MARTINS, 2009, p. 75) 

A Teoria Fiscal e reforcada pela analise da definicao de tributo contida no artigo 3° do 
CTN: "e toda a prestacao pecunidria compulsoria, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que nao constitua sancao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada. " 

A contribuicao a seguridade e instituida por lei e independe da vontade da pessoa de 
contribuir; e cobrada em moeda ou valor que se possa exprimir, ou seja, em dinheiro; nao se 
constitui em penalidade; a autoridade administrativa nao tern discricionariedade para exigir, 
ou nao, o tributo, ou seja, sua atividade e plenamente vinculada a previsao legal. 

Sao os argumentos acima expostos que embasam a Teoria Fiscal para a contribuicao a 
seguridade como uma obrigacao tributaria. Entretanto, a aludida tese, apesar de certa 
consolidacao, e criticada porque segundo alguns autores nao se podem enquadrar a 
contribuicao em nenhuma das especies tributarias: impostos, taxas ou contribuicao de 
melhoria. 

A Teoria Parafiscal e na verdade um complemento a Teoria Fiscal, visto que se 
sustenta na mesma natureza tributaria da contribuicao social, mas com a caracteristica de estar 
destinada a um fim especifico, que e o custeio de uma necessidade social, ao contrario de um 
imposto e por consistir num futuro beneficio previdenciario. 

MARTINS (2009) assevera que as caracteristicas da contribuicao parafiscal seriam o 
carater compulsorio da exigencia e nao facultativo; a nao inclusao da respectiva receita no 
orcamento do Estado, mas num orcamento especial; o destino do produto da sua arrecadacao 
para o custeio de certas atividades estatais; e a administracao por uma entidade 
descentralizada. 
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Segundo o autor, essas caracteristicas fundamentam a critica a teoria parafiscal, pois o 
fato do sujeito ativo nao ser a propria entidade estatal, mas outra pessoa especificada que 
arrecada a contribuicao, em nada iria alterar o regime tributario, sendo que a contribuicao 
continuada a ter natureza de tributo. 

A chamada Teoria da Exacao sui generis, sustentada pelos especialistas em Direito 
Previdenciario, afirma que a contribuicao social nada tern haver com o direito tributario. 
Trata-se de uma imposicao estatal atipica, cogente, prevista no texto constitucional e na 
legislacao ordinaria. Por nao ser tributo, seria uma exacao sui generis, uma exigencia com 
previsao em lei. 

Apos a analise dos fundamentos que embasam as varias teorias sobre o tema, constata-
se que as chamadas contribuicoes sociais tern natureza eminentemente tributaria, a teor do que 
nos ensina MARTINS (2009. p. 73) "que tributo e genero, do qual sao especies o imposto, a 
taxa, a contribuicao de melhoria, as contribuicdes, ou ate mesmo o emprestimo 
compulsorio... ", conforme veremos a seguir. 

Inicialmente, deve ser destacada a intrinseca relacao entre tal instituto e o Direito 
Tributario a exemplo da questao do lancamento previdenciario, que vai ao Codigo Tributario 
Nacional (CTN) buscar normas subsidiarias (art. 142). Da mesma forma, os artigos 45 e 46 da 
Lei n. 8.212/91, que abordam decadencia e prescricao em sede de credito previdenciario, 
repetem o disposto nos artigos 173 e 174 do CTN (credito tributario). Os artigos 45 e 46 da 
Lei n° 8.212/91 se restringiram apenas a modificar os prazos de prescricao e decadencia, que 
passaram a ser de dez anos. Ademais, as contribuicoes sociais sao aplicados outros institutos 
tributarios como o de fato gerador (art. 144 do CTN), obrigacao (art. 113, CTN), sujeito ativo 
(art. 119 do CTN), sujeito passivo (art. 121 do CTN), incidencia, base de calculo e 
contribuintes. 

A corrente adversa preconiza que as contribuicoes previstas no artigo 149 da CF/88 
nao tern natureza tributaria, pois, se tivessem, nao haveria necessidade do artigo 149 da 
Constituicao fazer remissao ao artigo 146 da mesma norma, visto que estariam de piano 
incluidas entre as normas gerais objeto da legislacao tributaria e que o artigo 145 da Carta 
Politica indica apenas tres especies de tributos: impostos, taxas e contribuicoes de melhoria. 
Desse modo, como a Lei nao contem palavras inuteis, a remissao feita pelo artigo 149 da 
Constituicao estaria a mostrar que realmente nao tern natureza tributaria as contribuicoes nela 
previstas. 

Entretanto, CASSONE, referindo-se a uma exposicao do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ministro Moreira Alves, lembra que: 
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0 Ministro Moreira Alves, do STF, em sua conferencia inaugural do 15° Simposio 
Nacional de Direito Tributario, coordenado por Ives Gandra Martins e relatoria de 
Vittorio Cassone e Fatima Fernandes de Souza Garcia, disse que: ' Quando a 
Constituicao de 88 diz, no art. 148, que a Uniao-Estados-Distrito Federal-
Municipios podem instituir os seguintes tributos (Impostos, Taxas e Contribuicoes 
de Melhoria), nao implica afirmacao nenhuma que nao haja outras especies 
tributarias, por que e certo que nem Emprestimos Compulsorios nem Contribuicoes 
Sociais podem ser instituidos por todas essas entidades que integram a federacao, 
sendo os Emprestimos Compulsorios e as Contribuicoes Sociais figuras autonomas. 
Consequentemente, temos 5 especies de TRIBUTOS: impostos, taxas, contribuicoes 
de melhoria, emprestimos compulsorios e contribuicoes sociais. Tal como o Min. 
Moreira Alves e como nos, Ives Gandra Martins de ha muito vem defendendo a 
divisao quinquipartida dos tributos." (In "Direito Tributario", Vittorio Cassone, 9a 
ed., Atlas, 1996, pp. 60/61.) 

Ao examinarmos o artigo 3° do CTN, conforme ja mencionado, verifica-se que a 
contribuicao social tern natureza tributaria. Ademais, o Sistema Tributario Nacional rompeu 
com a concepcao tripartida na classificacao dos tributos. A necessidade de um Sistema de 
Seguridade Social fortalecido obrigou o legislador constituinte a criar uma nova modalidade 
tributaria, a contribuicao social. A velha classificacao para apenas tres especies tributarias 
cedeu, pois tern carater meramente pragmatico e nao cientifico. 

Consagrando o entendimento, bem sustenta MARTINS, em obra ja referida: 

Entendo que o art. 149 da Constituicao consagra contribuicoes de natureza 
tributaria, ao prever que compete exclusivamente a Uniao instituir contribuicoes 
sociais, de intervencao no dominio economico e de interesse das categorias 
profissionais ou economicas, observados certos dispositivos constitucionais, e sem 
prejuizo do disposto no § 6° do art. 195 da Constituicao, quanto as contribuicoes a 
que alude aquele preceito legal...As contribuicoes sociais previstas neste artigo tern 
natureza tributaria, pois estao incluidas no capitulo da Constituicao que versa sobre 
o sistema tributario nacional." (MARTINS, 2009, p. 76) 

Por todo o exposto, constata-se a evidencia da natureza tributaria das contribuicoes 
sociais, tese consagrada pela doutrina e jurisprudencia patrias. 

4.2 PRINCIPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

Principio e o fundamento de qualquer sistema juridico que inspira as normas juridicas. 
Neste sentido, MARTINS esclarece que principio 
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e" por definicao, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposicao fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o 
espirito servindo de criterio para sua exata compreensao e inteligencia, exatamente 
por definir a 16gica e a racionalidade de sistema normativo, no que lhe confere a 
tonica e lhe da sentido (MARTINS, apud MELO, 2009, p. 45). 

Os principios que norteiam a Seguridade Social sao os constitucionais, implicitos e 
explicitos, dispersos pelo texto da CF/88; os que se encontram na legislacao 
infraconstitucional; alguns Principios Gerais do Direito; e outros principios de natureza 
intemacional. 

Dos principios gerais de direito aplicaveis a materia, ressalta-se o principio da 
igualdade, legalidade e do direito adquirido. O Principio da Igualdade, ou isonomia insculpido 
no artigo 5° da Constituicao, na visao de Rui Barbosa, compreende aquinhoar desigualmente 
os desiguais, na medida em que sejam desiguais. 

O principio da igualdade e observado quando o legislador preve tratamento igual para 
situacoes iguais, de modo que nao ha que se falar em inconstitucionalidade nos mandamentos 
constitucionais a respeito de diferenca de idade para aposentadoria entre homens e mulheres, 
ou seja, a violacao ocorrera se o legislador ordinario determinar tratamentos desiguais para 
duas situacoes iguais. 

O Principio da Legalidade, ou da reserva legal, previsto no inciso II do artigo 5° da 
CF/88, significa que somente por lei em sentido estrito, norma proveniente do Poder 
Legislativo, podera ser criada ou alterada uma obrigacao de pagar determinada contribuicao 
previdenciaria ou sera permitida a concessao de determinado beneficio da Seguridade Social. 

O Principio do Direito Adquirido guarda estreita relacao com o Principio da 
Irretroatividade da lei que vigia no Direito Romano e Grego, absorvido pelo Direito Patrio, o 
qual determina que a nova lei tera efeitos a partir da sua publicacao e vigencia. Decorre dai a 
nao aplicacao da lei nova sobre uma situacao ja definitivamente constituida no passado. 

O principio da irretroatividade da lei esta insculpido em todas as nossas Constituicoes 
Federals, como forma de proteger o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada, 
os quais se encontram disciplinados na atual CF/88, no artigo 5°, inc. XXXVI e protegidos 
sob o manto da clausula petrea, inalteravel por emenda constitucional, conforme se verifica do 
inciso IV do artigo 60 da Lei Maior. 

O § 2° do artigo 6° da LICC considera o direito adquirido como " os direitos que seu 
titular, ou alguem por ele, possa exercer, como aqueles cujo comeco de exercicio tenha termo 
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pre-fixo, ou condiqao preestabelecido inalterada ao arbitrio de alguem", ou seja, o direito 
adquirido faz parte do patrimonio juridico da pessoa que implementou todas as condicoes para 
esse fim, podendo exerce-lo a qualquer momento. 

No campo da Seguridade Social, o direito adquirido tem grande importancia, visto que 
o trabalhador adquire seu direito a aposentadoria no momento em que preenche todos os 
requisitos necessarios para obte-la, independente do exercicio desse direito, de modo que 
nenhuma mudanca posterior impedira o exercicio do direito. Sendo assim se uma nova norma 
estabelecer alteracao de idade para requerer a aposentadoria, esta norma nao se aplicara 
aquele cidadao que no momento da sua publicacao ja tiver preenchido os requisitos, mesmo 
que ainda nao tenha requerido a aposentadoria. 

Os Principios especificos da materia estao previstos na legislacao previdenciaria e na 
CF/88, implicita, ou expressamente, conforme se demonstrara. 

O principio da Solidariedade pode ser considerado um postulado fundamental do 
Direito da Seguridade Social. Previsto implicitamente na Constituicao Federal, tal principio 
teve sua origem na assistencia social, a partir da uniao de certos grupos interessados no bem-
estar social, os quais economizavam em conjunto para assegurar beneficios quando as pessoas 
desse grupo necessitassem. 

A Lei Maior indica a solidariedade como pressuposto generico no artigo 3°, inc I, 
quando prescreve que a Republica Federativa do Brasil tem como objetivo fundamental 
"construir uma sociedade livre, justa e soliddria." Quando este preceito e aplicado a 
Seguridade Social, tem-se que aqueles que tem melhores condicoes financeiras devem 
contribuir com uma parcela maior para financiar a Seguridade Social, ao contrario dos que 
detem menores condicoes de contribuir, os quais terao uma participacao menor no custeio da 
Seguridade Social, de acordo com suas possibilidades, nao podendo, entretanto, deixar de 
contribuir. E dessa forma que se constitui o numerario do orcamento da Seguridade Social 
para a concessao dos beneficios. 

O principio da Universalidade e postulado basico do nosso sistema, pelo qual terao 
direito a seguridade social todos os residentes no pais, sendo vedada qualquer distincao, 
principalmente entre segurados urbanos e rurais, proporcionando beneficios a todos 
independente de contribuicao. No entanto, na pratica tal fenomeno nao ocorre, pois so a lei 
determinara quais os beneficios e quais as pessoas abrangidas por eles. 

O principio da uniformidade e equivalencia dos beneficios e servicos entre as 
popula9oes urbanas e rurais decorre do principio da igualdade, visto que veda mais uma vez 
distin9oes entre tais categorias. A uniformidade diz respeito aos aspectos objetivos, ou seja, as 
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contingencias que serao cobertas, enquanto que a equivalencia tem por base o aspecto 
pecuniario ou o atendimento dos servicos, que nao serao necessariamente iguais, mas 
equivalentes, na medida do possivel, pois dependem do tempo de contribuicao, coeficiente de 
calculo, sexo e idade. 

A Seletividade e a distributividade na prestacao de beneficios e servicos prescritas nos 
artigos 40 e 201 da CF/88 determina que a escolha das prestacoes deve ser feita de acordo 
com o sistema da seguridade social, de modo que nem todas as pessoas terao beneficios, ou 
seja, alguns o terao, outros nao, gerando o conceito de distributividade. 

Este principio implica a escolha das necessidades que o sistema podera proporcionar 
as pessoas. Selecionar para poder distribuir. A partir desse sistema, visa-se a reducao das 
desigualdades sociais e economicas, mediante politica de redistribuicao de renda, como forma 
de alcancar a justica social. Entretanto, nem sempre isso ocorre, pois os mais necessitados 
podem nao ter direito a beneficios por nunca terem contribuido para o sistema. 

A irredutibilidade do valor dos beneficios e uma garantia constitucional, assim como 
a irredutibilidade dos vencimentos do trabalhador, previsto na CLT e dos vencimentos do 
magistrado e do servidor publico previstos na CF/88. Ressalte-se, entretanto, que esta 
irredutibilidade se refere somente ao valor nominal do beneficio e nao ao valor real e como 
nem sempre ocorre uma correcao de valores justa e devida, acaba ocorrendo perda do valor 
aquisitivo do beneficio. 

O principio da equidade e um desdobramento do principio da igualdade, na medida em 
que preve que apenas aqueles que estiverem em iguais condicoes contributivas e que terao de 
contribuir da mesma forma. Assim, o artigo 195, § 9°, da CF/88 estabelece que "as 
contribuicoes do empregador, da empresa ou entidade a ela equiparada poderao ter 
aliquotas ou base de cdlculos diferenciadas em razao da atividade economica ou da condicao 
estrutural do mercado de trabalho. " 

Com esta forma de participacao no custeio do Sistema da Seguridade, permite-se que a 
contribuicao seja realizada de forma igualitaria somente entre pessoas iguais. Assim cria-se 
uma distincao entre a contribuicao do trabalhador e a empresa, cabendo a esta ultima uma 
maior parcela, assim como sao estipuladas diferentes aliquotas para os trabalhadores, de 
acordo com o salario que recebe (7,65% ate R$ 840,55; 8,65%, de R$ 840,56 ate R$ 1.050,00; 
9% de R$ 1.050,01 ate 1.400,91; e 11% de 1.400,92 ate 2.801,82 )5. Aplica-se com este 

5 Teto estabelecido com a EC n. 41/2003. 
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principio a maxima de Rui Barbosa: tratamento igual para os iguais e desigual para os 
desiguais. 

Diversidade da base de financiamento diz respeito a multiplicidade de agentes 
responsaveis pelo custeio da seguridade social. Ate a EC n. 1 de 1969, havia uma triplice 
forma de custeio da Previdencia Social: do ente publico, do empregador e do trabalhador. 

Com a CF/88, a seguridade passa a ser financiada por toda a sociedade, havendo uma 
diversidade de base de financiamento, ou seja, pluralidade de fontes, na ordem de quatro, 
conforme dispoe o artigo 195: por meio do empregador, incluindo os orgaos publicos, da 
empresa e equiparados; dos trabalhadores; dos concursos de prognosticos e do importador de 
bens ou servicos do exterior. O texto constitucional permite tambem que sejam criadas novas 
fontes de custeio, desde que por meio de lei complementar e que respeite certos requisitos. 

Com o principio do Carater Democratico e Descentralizado da Administracao, a 
gestao administrativa da seguridade social e quatripartite e nao cabe somente ao Governo, 
mas tambem aos aposentados, trabalhadores e empregadores, os quais terao participacao nos 
colegiados dos orgaos em que se discutam ou haja deliberacao sobre questoes previdenciarias. 

O postulado do principio da Preexistencia do custeio em relacao ao beneficio surgiu 
com a EC n 11 de 31/03/1965 e passou a ser repetido nas Constituicoes posteriores, o qual 
exige que para qualquer criacao, majoracao ou extensao de beneficios deve corresponder uma 
fonte de custeio total, com base na ideia de que nao se pode gastar mais do que se ganha. A 
partir deste principio, requer-se que para qualquer despesa deva haver receita, previa, 
evitando-se um deficit na seguridade social. A criacao, majoracao ou extensao dos beneficios 
exige do legislador ordinario uma nova fonte de custeio, que devera ser total e nunca parcial. 

4.3 CUSTEIO DA SEGURIADE SOCIAL 

O artigo 195, § 5°, da CF/88, estabelece o importantissimo Principio da Preexistencia 
da Fonte de Custeio, pelo qual nenhum beneficio ou servico da Seguridade Social pode ser 
criado, majorado ou estendido sem que previamente seja estabelecida sua fonte de custeio. 

Na licao de NOVAES e MARTINS, "entende-se por fonte de custeio os meios 
economicos e, principalmente, financeiros obtidos e destinados a concessao e manutengao 
das prestacdes da seguridade social. " 
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O financiamento da Seguridade Social e efetivado pela sociedade como um todo, de 
forma direta quando e cobrada dos trabalhadores e empregadores e indiretamente por meio 
dos impostos que serao utilizados nas insuficiencias financeiras do sistema, sendo pagos por 
toda a sociedade dispondo a Constituicao Federal em seu artigo 195: 

A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orcamentos da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e das seguintes contribuipoes 
sociais: 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre: 
a) a folha de salarios e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 
qualquer titulo, a pessoa fisica que lhe preste servico, mesmo sem vinculo 
empregaticio; 
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro; 
II - do trabalhador e demais segurados da previdencia social, nao incidindo 
contribuicao sobre aposentadorias e pensoes concedidas pelo regime geral da 
previdencia social de que trata o art. 201; 
III - sobre a receita de concurso de prognosticos". 

IV- do importador de bens ou servicos do exterior, ou de quern a lei a ele equiparar. 

A Lei n. 8.212/91 complementa as disposicoes constitucionais quanto as fontes de 
custeio da seguridade, em nivel federal, ao estatuir: 

Art 11- No ambito federal, o orcamento da seguridade social e composto de receitas 
provenientes: 
I - da Uniao; 
II - das contribuicoes sociais; 
III - de outras fontes. 
Paragrafo unico. Constituem contribuicoes sociais: 
a) - as das empresas, incidentes sobre a remuneracao paga, devida ou creditada aos 
segurados e demais pessoas fisicas a seu servico, mesmo sem vinculo empregaticio; 
b) - as dos empregadores domesticos; 
c) -as dos trabalhadores, incidentes sobre seu salario-de-contribuicao; 
d) - as das empresas, incidentes sobre a receita ou o faturamento e o lucro; e 
e) - as incidentes sobre a receita de concursos de prognosticos. 

Conjugando estes dois dispositivos legais, podemos concluir que os recursos 
necessarios para o financiamento da seguridade tem como fontes: a participacao indireta da 
sociedade; os orcamentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; as 
contribuicoes sociais ja instituidas (participacao direta da sociedade); as contribuicoes sociais 
a serem criadas por meio da competencia residual da Uniao; e outras receitas da seguridade, 
alem das incluidas nas hipoteses anteriores. 

A participacao indireta da sociedade ocorre quando esta contribui para o orcamento 
das pessoas politicas (Uniao, estados, DF e Municipios), por meio dos impostos e quando ha a 
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compra de produtos e servicos das empresas e pessoas fisicas e juridicas equiparadas, pois no 
preco final pago ja esta embutida a carga tributaria, inclusive a concernente as contribuicoes 
sociais. 

4.4 CONTRIBUICAO DA UNIAO 

Os Estados, Municipios e o Distrito Federal contribuem para o financiamento da 
seguridade com recursos oriundos de seus respectivos orcamentos. A Constituicao e a Lei de 
Custeio (Lei n. 8.212/91) praticamente nao trazem disposicoes detalhando esta forma de 
participacao. O unico dispositivo que versa sobre este assunto e o artigo 198 da CF/88, §§ 1° e 
2°, modificado pela EC n. 29/2000, que estabelece os recursos minimos a serem aplicados por 
tais entes federativos na area de saude. 

A Uniao, a exemplo dos Estados, Municipios e do Distrito Federal, tambem nao 
participa do financiamento da seguridade mediante uma contribuicao social especifica, mas 
por meio de recursos adicionais do seu Orcamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na lei 
orcamentaria anual. Tais recursos sao alocados diretamente no Orcamento da Seguridade, 
autonomo com relacao aos demais orcamentos elaborados na lei orcamentaria anual. Abrange 
ele todos os orgaos e entidades da administracao direta e indireta federal que atuam na area da 
seguridade, conforme o disposto no artigo 165, III, da CF/88. 

Alem dos valores previstos no orcamento da seguridade, a Uniao e responsavel pela 
cobertura de eventuais insuficiencias financeiras oriundas do pagamento dos beneficios de 
prestacao continuada da previdencia social. E importante delimitar o alcance desta 
responsabilidade, ja que a Uniao responde apenas quando os recursos sao necessarios para o 
pagamento dos beneficios de prestacao continuada da previdencia, ou seja, aqueles recebidos 
de forma periodica, tais como as aposentadorias e pensoes. Com relacao aos beneficios e 
servicos existentes nas areas de saude e assistencia social nao ha responsabilidade 
equivalente. 

Nao compete a Uniao, portanto, responder por qualquer deficit financeiro da 
seguridade; sua obrigacao limita-se a complementacao dos recursos necessarios para o 
adimplemento das obrigacoes relacionadas aos beneficios previdenciarios de prestacao 
continuada. 



Em contrapartida, podera a Uniao utilizar-se dos recursos oriundos das contribuicoes 
incidentes sobre a receita ou o faturamento como a Contribuicao Social sobre o Faturamento -
COFINS e a Contribuicao sobre o Lucro - CSSL, das empresas, para o pagamento de seus 
encargos previdenciarios (aposentadorias dos servidores federals ocupantes de cargos 
efetivos, pensao dos anistiados), desde que fiquem assegurados os recursos necessarios para 
as areas de saude e assistencia social. 

O artigo 18 da Lei n. 8.212/91 permite que a Uniao utilize-se do montante arrecadado 
por meio das contribuicoes da empresa, do empregador domestico e do trabalhador para o 
pagamento de despesas com pessoal e de administracao geral do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e demais entidades ali elencadas. Entretanto, o art. 167, XI, da Constituicao, 
incluido pela EC 20/98, vedou a utilizacao de recursos provenientes das contribuicoes sociais 
a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada incidentes sobre a folha de 
salarios e demais rendimentos pagos a pessoa fisica que lhe preste servico, bem como das 
contribuicoes dos trabalhadores e demais segurados da previdencia social, para pagamentos 
outros que nao os relativos a beneficios do regime geral da previdencia social. 

Desta forma, a partir desta emenda, pode a Uniao fazer uso, para despesas com 
pessoal e de administracao geral do Instituo Nacional de Seguridade Social - INSS e demais 
entidades citadas no artigo 18 da Lei n. 8.212/91, apenas das contribuicoes a cargo da 
empresa incidentes sobre a receita ou o faturamento e o lucro. 

Assim, a Uniao podera utilizar-se somente das contribuicoes das empresas incidentes 
sobre a receita ou o faturamento e o lucro para o pagamento dos seus encargos previdenciarios 
e das despesas de pessoal e de administracao geral do INSS e demais entidades constantes do 
artigo 18 da Lei n. 8.212/91. As demais contribuicoes sociais, regra geral, tem aplicacao 
vinculada aos beneficios e servicos do regime geral da previdencia social. 

Como hipoteses que excepcionam esta regra, podemos citar a contribuicao sobre a 
receita dos concursos de prognosticos, que em parte e destinada ao Programa de Credito 
Educativo; ou a contribuicao para o Programa de Integracao Social - PIS, que e utilizada 
tambem para o financiamento do seguro-desemprego, um beneficio que nao e custeado pela 
seguridade. 
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4.5 CONTRIBUICOES DO TRABALHADOR 

A contribuicao social a ser cobrada do trabalhador esta prevista no artigo 195, II da 
CF/88, subdivididos em obrigatorios e facultativos. Na primeira categoria estao incluidos o 
segurado empregado, o empregado domestico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual 
e o produtor rural pessoa fisica como segurado. 

A Lei n. 10.256/01 introduziu o artigo 25-A a Lei n. 8212/91, criando a figura do 
Consorcio Simplificado de Produtores Rurais e equiparou-os ao empregador rural pessoa 
fisica, cujos requisitos sao os seguintes: composto pela uniao de produtores rurais pessoas 
fisicas; matricula no INSS; um dos produtores deter a outorga dos demais para contratar, gerir 
e demitir empregados e documento registrado em cartorio de titulos e documentos que 
formalize a uniao. Os componentes do consorcio sao solidarios quanto as obrigacoes 
previdenciarias. 

Todos os segurados obrigatorios, exceto o segurado especial, e os segurados 
facultativos, aqueles que, nao sendo obrigatorios, nem tendo regime proprio de previdencia, 
com idade minima de 16 anos, queiram contribuir para a previdencia social, utilizam como 
base de suas contribuicoes o salario-de-contribuicao. O segurado especial nao utiliza o 
salario-de-contribuicao como base de calculo de suas contribuicoes, mas a receita bruta da 
comercializacao da producao rural. 

Considera-se salario-de-contribuicao para o empregado e o segurado avulso, a 
remuneracao paga, devida ou creditada, a qualquer titulo pela empresa6, quer pelos servicos 
efetivamente prestados, quer pelo tempo a disposicao do empregador ou tomador de servicos 
nos termos da lei e do contato, ou ainda, de convencao ou acordo coletivo de trabalho ou 
sentenca normativa. Quanto ao trabalhador domestico, o salario-de-contribuicao e a 
remuneracao registrada na Carteira de Trabalho. 

A aliquota da contribuicao do empregado e variavel de acordo com a escala de 
salarios. A Portaria 342 de 16/08/06 fixou as aliquotas em: 7,65% para salario de contribuicao 
ate R$ 840,55; 8,65% para o salario de contribuicao de R$ 840,65 a R$ 1.050,00; 9% para o 
salario de contribuicao de R$ 1.050,01 a R$ 1.400,91; e 11% para o salario de contribuicao de 
RS 1.400,92 a R$ 2.801,82.. 

6 salario maternidade, gratificacao natalina, abonos, comissoes e percentagens sobre as vendas, gratificacoes 
habituais, ferias gozadas mais o 1/3, gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e adiantamentos 
decorrentes de reajustes salariais; as diarias que ultrapassarem 50% (cinquenta por cento) da remuneracao 
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O segurado que exerce mais de uma atividade, mais de um emprego esta sujeito ao 
salario-de-contribuicao em cada um deles, de maneira proporcional. Para isso deve o segurado 
comunicar as empresas o fato para que sejam somados seus salarios e a partir dai fazer o 
enquadramento 

A contribuicao social a ser cobrada do trabalhador individual (autonomo e facultativo) 
e calculada de forma diferenciada dos demais trabalhadores. Segundo o artigo 21 da Lei n. 
8.212/91, a aliquota para estes segurados e de 20% (vinte por cento) sobre o respectivo 
salario-de-contribuicao. 

Quando o segurado individual contribuir por servicos prestados a pessoas juridicas e 
seu salario de contribuicao for menor que o salario minimo de contribuicao, tera que 
complementar, diretamente, a contribuicao ate o valor minimo mensal do salario-de-
contribuicao, ou seja uma contribuicao minima de R$ 102,00, (cento e dois reais) que 
corresponde a 20% (vinte por cento) de R$ 510,00, (quinhentos e dez reais), salario-de-
contribuicao. 

Para o segurado facultativo e para aquele que trabalhe por conta propria, sem relacao 
de trabalho com empresa ou equiparado que optarem pela exclusao do direito ao beneficio de 
aposentadoria por tempo de contribuicao, a contribuicao e de 11% (onze por cento) sobre o 
valor correspondente ao limite minimo de contribuicao. A qualquer tempo que queiram contar 
o tempo de contribuicao para fins de aposentadoria por tempo de contribuicao, terao que 
complementar a contribuicao mensal mediante o recolhimento de mais 9% acrescido de juros 
moratorios, em cumprimento ao disposto no artigo 61, §3° da Lei n. 9.430/96. 

O segurado empregador rural pessoa fisica devera recolher obrigatoriamente as 
contribuicoes com aliquota de 20% (vinte por cento) - § 2° do artigo 25 da Lei n. 8.212/91. A 
contribuicao incidente sobre a receita bruta da comercializacao da producao substitui a 
contribuicao da empresa e nao a do proprio segurado empregado. 

O segurado especial se enquadrara como facultativo (§1° do art. 25 da Lei 8.212/91). 
Se quiser ter direito a beneficio, devera recolher a contribuicao previdenciaria na condicao de 
segurado facultativo, pois a contribuicao incidente sobre a receita bruta da comercializacao da 
producao substitui a contribuicao da empresa. 

Quanto ao aposentado por idade ou tempo de servico pelo Regime Geral de 
Previdencia Social - RGPS que voltar a exercer atividade por este abrangida e segurado 
obrigatorio em relacao a essa atividade, ficando sujeito as contribuicoes previstas na n. Lei 
8.212/91, para fins de custeio da Seguridade Social. 



56 

4.6 CONTRIBUICOES DA EMPRESA 

O inc. I do artigo 195 da CF/88 dispoe sobre a contribuicao do empregador, da 
empresa e da entidade a ela equiparada na forma lei, "incidentes sobre a) a folha de saldrios e 
demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer titulo, a pessoa fisica que Ihe preste 
servico, mesmo sem vinculo empregaticio; b)-a receita ou o faturamento; c) - o lucro ". 

O empregador e definido pela CLT em seu artigo 2° como sendo "a pessoa fisica ou 
juridica, que assumindo os riscos da sua atividade economica, admite, assalaria e dirige a 
prestacao pessoa de servigos do empregado", enquanto que a Lei n. 8.212/91, em seu artigo 
15, I, para fins de incidencia de contribuicao, define empresa "como a firma individual ou 
sociedade que assume o risco de atividade economica urbana ou rural, com fins lucrativos ou 
nao, bem como os orgaos e entidades da administracao publica direta, indireta e 
fundacional." 

Sao equiparados a empresa para efeitos da Lei n. 8.212/91, o contribuinte individual 
em relacao a segurado que lhe presta servico, bem como a cooperativa, a associacao ou 
entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missao diplomatica e a reparticao consular de 
carreira estrangeiras. 

O pagamento que tera a incidencia da contribuicao e o realizado a qualquer pessoa 
fisica, tanto o empregado, quanto o avulso, o empresario e o autonomo, a qual podera ter 
aliquotas diferenciadas, em razao da atividade economica ou da utilizacao intensiva da mao-
de-obra 

A lei estabelece dois tipos de contribuicao para empresa: a basica patronal e a 
destinada a financiar os beneficios concedidos em virtude do Grau de Incidencia de 
Incapacidade Laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a aposentadoria 
especial - GIILRAT, tambem conhecida como Seguro de Acidente de Trabalho - SAT , 
conforme veremos: 

A contribuicao patronal da empresa sera de 20% (vinte por cento), incidente sobre a 
remuneracao paga ou creditada aos segurados a seu servico. Diferentemente da contribuicao 
do segurado, a lei nao estabelece teto maximo para a contribuicao da empresa, excluidas da 
base de calculo da contribuicao as parcelas descritas no artigo 28, § 9° da LOAS.7 

7 a) os beneficios da previdencia social, nos termos e limites legais, salvo o salario-maternidade; b) as ajudas de 
custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta; c) a parcela "in natura"; d) as importancias recebidas a 
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Para o caso de empresas do sistema financeiro nacional, a lei exige um acrescimo de 
2,5%. Essa diferenciacao de aliquotas foi questionada como inconstitucional por ferir o 
principio da igualdade, mas nao procede, dado as alteracoes incluidas no texto constitucional 
com a EC n. 47/05, as quais preveem que as aliquotas poderao ser diferenciadas em razao da 
atividade economica, da utilizacao intensiva da mao-de-obra, do porte da empresa ou da 
condicao estrutural do mercado de trabalho. 

A contribuicao de custeio das prestacoes acidentarias e aposentadoria especial a ser 
paga pelas empresas, exceto aquelas que optaram em fazer parte do Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuicoes - SIMPLES, tem fonte de custeio especifica. Esta 
prevista no artigo 22, II da LOPS, e sera variavel entre 1%, 2% e 3%, de acordo com o grau 
de risco da atividade, cuja classificacao fica a cargo da propria empresa que levara em conta a 
sua atividade preponderante, ou seja, considerando o maior numero de segurados empregados 
e trabalhadores avulsos que desempenhem atividades de graus leve (no comercio e servicos), 
medio ou alto (metalurgicas e siderurgicas), os quais estao disciplinados no anexo V do 
Decreto n. 3.048/99. 

titulo de ferias indenizadas e respectivo adicional constitucional; e) as importancias previstas no inciso I do art. 
10 do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitorias; as importancias relativas a indenizacao por tempo de 
servico, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado nao optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico - FGTS; as importancias recebidas a titulo da indenizacao de que trata o art. 479 da CLT; as 
importancias recebidas a titulo da indenizacao; as importancias recebidas a titulo de incentivo a demissao; as 
importancias recebidas a titulo de abono de ferias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; as importancias 
recebidas a titulo de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salario; as importancias 
recebidas a titulo de licenca-premio indenizada; f) a parcela recebida a titulo de vale-transporte, na forma da 
legislacao propria; g) a ajuda de custo, em parcela unica, recebida exclusivamente em decorrencia de mudanca 
de local de trabalho; h) as diarias para viagens, desde que nao excedam a 50% (cinqiienta por cento) da 
remuneracao mensal; i) a importancia recebida a titulo de bolsa de complementacao educacional de estagiario; j) 
a participacao nos lucros ou resultados da empresa; 1) o abono do Programa de Integracao Social-PIS e do 
Programa de Assistencia ao Servidor Publico-PASEP; m) os valores correspondentes a transporte, alimentacao e 
habitacao fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua 
residencia, em canteiro de obras ou local que, por forca da atividade, exija deslocamento e estada, n) a 
importancia paga ao empregado a titulo de complementacao ao valor do auxilio-doenca, desde que este direito 
seja extensivo a totalidade dos empregados da empresa; o) as parcelas destinadas a assistencia ao trabalhador da 
agroindustria canavieira; p) o valor das contribuicoes efetivamente pago pela pessoa juridica relativo a programa 
de previdencia complementar, aberto ou fechado, desde que disponivel a totalidade de seus empregados e 
dirigentes; q) o valor relativo a assistencia prestada por servico medico ou odontologico, proprio da empresa ou 
por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com tratamento, desde que a cobertura abranja a 
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; r) o valor correspondente a vestuarios, equipamentos e 
outros acessorios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestacao dos respectivos 
servicos; s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veiculo do empregado e o reembolso creche pago em 
conformidade com a legislacao trabalhista; t) o valor relativo a piano educacional que vise a educacao basica, e a 
cursos de capacitacao e qualificacao profissionais vinculados as atividades desenvolvidas pela empresa, desde 
que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; u) a importancia recebida a titulo de bolsa de 
aprendizagem garantida ao adolescente ate quatorze anos de idade; v) os valores recebidos em decorrencia da 
cessao de direitos autorais; x) o valor da multa prevista no § 8° do art. 477 da CLT(art. 28, § 9° da Lei n 
8.212/91. 
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Ressalte-se que essa aliquota so incidira sobre a remuneracao dos empregados que 
exercem atividade sujeita a agente prejudicial a saude e sera acrescida de 0,9% a 1,8% para as 
empresas que apresentarem indice de acidentes de trabalho superior a media do respectivo 
setor. Essa majoracao encontra-se disciplinada no artigo 4° da Lei n. 7.787/89 e destina-se a 
custear o respectivo seguro. 

Essas aliquotas serao acrescidas de 12, 9, ou 6 pontos percentuais, conforme a 
atividade exercida pelo segurado a servico da empresa permita a concessao de aposentadoria 
especial apos 15, 20 ou 25 anos, respectivamente, que tambem incidirao tao somente sobre a 
remuneracao dos segurados sujeitos a condicoes de trabalho especiais. 

Quanto aos empregadores rurais pessoa fisica e juridica, o consorcio simplificado de 
produtores rurais e o segurado especial, contribuirao para o SAT, a aliquota de 0,1% sobre o 
produto da comercializacao rural. 

Com a conversao da MP n. 83/02 na Lei n. 10.666/03, as aliquotas do SAT poderao 
aplicadas o Fator Acidentario de Prevencao - FAP a fim de reduzi-las em ate 50%, bem como 
majora-las em ate 100% de acordo com o desempenho da empresa em relacao a respectiva 
atividade economica. 

A contribuicao sobre a remuneracao paga aos segurados individuals, sejam eles 
autonomos, equiparados ou empresario, sera de 20%. Em caso de empresas do sistema 
financeiro, a aliquota sera acrescida de 2,5%, em cumprimento ao disposto no artigo 22, §1° 
da Lei 8.212/91. 

A empresa contribui sobre os servicos prestados por cooperados sob o percentual de 
15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestacao de servicos por intermedio de 
cooperativas de trabalho. Antes da edicao da Lei n. 9.876/99 que disciplinou esta 
contribuicao, o recolhimento ficava a cargo da cooperativa, agora o recolhimento fica a cargo 
da propria empresa contratante dos servicos. 

Com a edicao da MP n. 83/2002 convertida na Lei n. 10.666/03, as empresas que 
contratem servicos de cooperados por meio de cooperativas de trabalho, cujos segurados 
exercam atividade especial, terao que acrescer mais 9, 7 ou 5 pontos percentuais sobre o valor 
bruto da nota fiscal ou fatura de prestacao de servicos, para assegurar ao contribuinte 
individual cooperado o direito a aposentadoria especial em 25, 20 ou 15 anos de contribuicao, 
por estar exposto a agente nocivo a saude ou a integridade fisica, conforme previsto no 
regulamento da previdencia social. 

Sendo assim, se a empresa contrata empregados ou avulsos atraves de sindicatos ou 
Orgao Gestor de Mao de Obra - OGMO, deve recolher para os cofres da Previdencia Social (e 



consequentemente para a Seguridade Social da qual a Previdencia faz parte), as seguintes 
contribuicoes calculadas sobre a remuneracao desses empregados: 20% a titulo de 
contribuicao patronal, a contribuicao do SAT/GIILRAT na ordem de 1%, 2% ou 3%, 
aplicando-se ainda o FAP (reducao de 50% ou majoracao de 100%) e o adicional ao 
SAT/GIILRAT, de 6%, 9% ou 12%, se tiver empregado exposto a agente nocivo com direito 
a aposentadoria especial. 

O empregador produtor rural definido como a pessoa juridica cuja atividade 
economica seja a industrializacao de producao propria ou de producao adquirida de terceiros, 
nao contribui sobre a folha de salarios, mas sobre a receita bruta da comercializacao rural, a 
aliquota de 2,85%, conforme disposto no artigo 25 da Lei n. 8.870/94 c/c o artigo 22-A da 
LOPS. Essa aliquota incide sobre o produto da comercializacao rural da seguinte forma: 2,5% 
sao destinados a Seguridade Social; 0,1% para financiamento das prestacoes de acidentes do 
trabalho e aposentadoria especial e 0,25% para o Servico Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR. 

MARTINS (2009, p. 192), assevera que a contribuicao diferenciada da agroindustria e 
inconstitucional, tendo em vista que "o § 8° do artigo 195 da Constituicao so preve 
contribuicao distinta para o produtor rural pessoa fisica. " Esta contribuicao diferenciada 
nao se aplica as sociedades cooperativas e as agroindustrias de psicultura, carnicultura, 
suinocultura e avicultura. 

A aliquota devida pelo empregador domestico e de 12%, conforme dispoe o artigo 24 
da LOPS, incidindo sobre o salario de contribuicao do empregado domestico, que consiste na 
remuneracao registrada na CTPS. 

O SIMPLES, Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicoes, destina-
Q 

se as microempresas e empresas de pequeno porte , assim definidas em lei conforme o seu 
faturamento. Estas empresas recebem tratamento diferenciado em cumprimento ao disposto 
no artigo 170, IX da CF/88, quando afirma que a ordem economica deve observar o principio 
do " tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administracao no Pais ". 

Ao fazerem a opcao pelo SIMPLES, as empresas recolhem suas contribuicoes 
previdenciarias, aqui inseridas acidentarias, de forma unificada, ou seja, utilizam um 

8 Considera-se microempresas - ME, empresario, pessoa juridica, ou equiparado que auferir no ano-calendario 
receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00, e as empresas de pequeno porte - EPP, empresario, a pessoa 
juridica ou equiparado que auferir no ano-calendario receita bruta superior a R$ 240.000,00, e igual ou inferior a 
R$ 2.400.000,00. 



60 

documento unico de arrecadacao, sob o controle da Receita Federal, no qual estao embutidos 
os seguintes impostos: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, contribuicao para o PIS/PASEPE, ICMS, 
ISS e a Contribuicao para a Seguridade Social, a cargo da pessoa juridica, de que trata o artigo 
22 da LOPS. As aliquotas incidem sobre a receita bruta e variam de acordo com a atividade 
da empresa beneficiaria, conforme dispoe o artigo 18 da LC 123/2006 e seus anexos I a IV. 

A contribuicao das associacoes desportivas que mantem equipe de futebol profissional 
nao incide sobre a folha, mas sobre a receita bruta decorrente dos espetaculos desportivos de 
que participem, nacionais ou internacionais, inclusive sobre patrocinios, licenciamento, uso de 
marcas, publicidade, propaganda e transmissao. 

A aliquota de contribuicao sera de 5% e recolhida pela entidade promotora do evento, 
federacao ou confederacao. Em se tratando de licenciamento, publicidade e propaganda, as 
empresas que pagarem estes servicos deverao reter a contribuicao e repassar ao INSS. 

MARTINS (2009, p. 194), assegura que a base de calculo estabelecida para os clubes 
de futebol9 e inconstitucional, pois nao tem previsao na Constituicao. Para o autor, a 
Constituicao dispoe que a contribuicao das empresas e calculada sobre a folha de salarios e 
que somente por lei complementar e que poderia instituir tal contribuicao. Por outro lado, os 
clubes que nao proporcionarem a pratica do futebol profissional, nao se beneficiarao da 
aliquota diferenciada e terao que recolher a contribuicao normal de 20% sobre a folha de 
pagamento de seus empregados. 

No caso do clube receber recursos da empresa ou entidade a titulo de patrocinio, 
licenciamento de uso de marcas e simbolos, publicidade e propaganda e transmissao de 
espetaculos, esta ultima ficara com a responsabilidade de recolher o percentual de 5% da 
receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer deducao, ate o segundo dia do mes 
seguinte ao da competencia. 

As contribuicoes a terceiros sao exacoes destinadas a entidades criadas por lei e 
destinadas a entidades relacionadas ao sistema de seguridade social e aos servicos sociais 
autonomos que sao arrecadadas pelo INSS e repassadas as entidades conveniadas. Estas 
contribuicoes estao previstas no artigo 149 da CF/88 e cobradas no interesse das categorias 
profissionais como o SESC, SEN AC, SESI, SENAI, (criadas pela lei n. 2.613/95) SENAR 
(criada pela lei n. 8.315/91) SEST, SENAT (criada pela lei n. 8.706/93), SEBRAE, (criada 
pele lei n. 8.154/90) INCRA (criada lei n. 7.787/89), SESCOP (criada pela MP n. 2.168) e 

9 Considera-se clube de futebol profissional toda associacao desportiva que, proporcionando a pratica de futebol 
profissional e atividade economica organizada para a producao e circulacao de bens e servicos e que se organize 
regularmente, segundo um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092 do Codigo Civil. 
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salario-educacao (previsto no artigo 212, § 5° da Constituicao e regulamentado pelo Decreto 
n° 6.003/06). As aliquotas variam de acordo com a atividade da empresa, pagando em media 
5,8% de contribuicao a terceiros. 

As contribuicoes de terceiros nao sao tributos, nem sao contribuicoes sociais de 
interesse de categoria economica ou de intervencao no dominio economico, tendo em vista 
que o numerario e repassado pela Uniao as respectivas entidades que tem natureza privada, 
embora prestem servicos considerados de natureza publica. Trata-se de uma natureza de 
contribuicao sui generis. E uma contribuicao privada compulsoria que decorre de lei, mas nao 
se enquadra no artigo 149 da Constituicao, como tambem nao tem natureza tributaria. 

Destas contribuicoes arrecadadas, 3,5% sao destinadas ao Fundo Especial de 
Desenvolvimento e Aperfeicoamento das Atividades de Fiscalizacao - FUNDAF, orgao 
encarregado de arrecada-las e fiscaliza-las, desde que provenham da empresa, segurados, 
aposentado ou pensionista a ele vinculado. 

Em sintese, tem-se que as contribuicoes pagas pelas empresas, tomando por base uma 
industria, sao as seguintes: Previdencia Social (20%); acidentes de trabalho (2,0% em media); 
FGTS (8,0%); salario-educacao (2,5%); INCRA (0,2%); SESI (1,5%); SENAI (1,0%); 
SEBRAE (0,6%), totalizando assim, 35,8%. Desta analise, pode-se inferir que o Brasil e um 
dos paises que mais encargos sociais possui no mundo. 

4.7 CONTRIBUICAO DA EMPRESA SOBRE A RECEITA OU FATURAMENTO 

A contribuicao da Empresa sobre a receita10 ou faturamento11 estao previstas no artigo 
195, inc. I, alinea "b" da CF/88 e artigo 23 da LOPS. Sao elas: COFINS, PIS/PASEP e CSLL. 

A COFINS foi instituida pela LC n. 70/91, incidente sobre o faturamento das 
empresas, em substituicao ao antigo FINSOCIAL. Possui incidencia nao-cumulativa e fato 
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa 
juridica, independentemente de sua denominacao ou classificacao contabil. A aliquota varia 
de 2% a 15% dependendo da atividade da empresa. 

Toda entrada de numerario na empresa. 
11 Somatorio das faturas emitidas dentro de um certo periodo. 
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A COFINS e administrada e fiscalizada pela Receita Federal do Brasil - RFB, nao 
incidindo sobre as receitas decorrentes das seguintes operacoes: exportacao de mercadorias; 
prestacao de servi90s a pessoa juridica ou fisica domiciliada no exterior, com pagamento em 
moeda conversivel e na venda a empresa comercial exportadora com o fim especifico de 
exportacao. 

No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES 
NACIONAL, a COFINS integra o recolhimento unificado, juntamente com outros impostos e 
contribuicoes, conforme Lei Complementar n. 123/06. 

Sao isentas da COFINS as entidades beneficentes de assistencia social que atendam as 
exigencias estabelecidas em lei (CF/88, art. 195, § 7°). 

As contribuicoes do PIS/PASEP foram instituidas pelas LC n. 7 e n. 8 de 1970, 
respectivamente, destinadas a promover a integracao do trabalhador na vida e no 
desenvolvimento da empresa. Com o advento da CF/88, pelo artigo 239, passaram a custear 
as prestacoes de seguro-desemprego e o abono anual do PIS. 

A contribuicao do PIS/PASEP tem como fato gerador o faturamento mensal. Sua 
natureza e de contribuicao social destinada ao custeio da seguridade social, nao incidindo 
sobre exportacao de mercadorias; prestacao de servicos a pessoa juridica ou fisica domiciliada 
no exterior, com pagamento em moeda conversivel e na venda a empresa comercial 
exportadora com o fim especifico de exportacao. As aliquotas variam de acordo com a 
atividade da empresa. 

Com a EC n. 42/03, a contribuicao social do importador de bens e servicos do 
exterior, ou de quern a lei equiparar, passou tambem a ser devida e destinada a Seguridade 
Social. Assim sendo, com a Lei n. 10.865/04, a contribuicao do COFINS (7,6"%) e do 
PIS/PASEP(1,65%) e devida sobre a importacao de bens ou servicos, executados no Pais, 
bem como os executados no exterior, com resultado verificado no Pais, cujo fato gerador e a 
entrada de bens estrangeiros no territorio nacional e o pagamento, o credito, emprego ou 
remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestacao do servico 
prestado. 

A CSLL encontra-se prevista no artigo 195, inc. I, alinea "c" da CF/88 e instituida pela 
Lei n. 7.689/88. Trata-se de contribuicao incidente sobre o lucro da empresa que sera apurado 
mediante a soma das receitas da empresa, a diminuicao das despesas e certos ajustes que serao 
feitos, de acordo com a previsao legal. Obtido o lucro, sobre ele incidira a aliquota de 9%, 
12% ou 32%, de acordo com a forma de tributacao escolhida pela empresa. Inexistindo lucro, 
nao havera contribuicao social sobre ele incidente. 
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As empresas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado tem por base de calculo da 
contribuicao social, 12% sobre a receita bruta do trimestre. Sobre esse resultado, acrescentam-
se os ganhos de capital, rendimentos, ganhos liquidos, demais receitas e resultados nao 
abrangidos na receita bruta. Sobre esse resultado e que se aplica a aliquota de 9%. 

No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES 
NACIONAL, a CSLL integra o recolhimento unificado, juntamente com outros impostos e 
contribuicoes, conforme Lei Complementar n. 123/06. 

As empresas prestadoras de servicos sao tributadas com a aliquota de 32% sobre a 
receita dos servicos. Por outro lado, as entidades sem fins lucrativos, as entidades 
beneficentes de assistencia social o produtor rural pessoa fisica e o segurado especial nao 
recolhem a contribuicao sobre o lucro. 

A administracao e fiscalizacao da CSLL ficam a cargo da SRF. Contudo, como se 
trata de contribuicao para custeio da Seguridade Social, deveria ser arrecadada e fiscalizada 
pelo INSS para que houvesse um controle efetivo do repasse dessa contribuicao a Seguridade 
Social. 

4.8 CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS 

A contribuicao sobre a receita de concursos de prognosticos esta prevista no artigo 
195, inc. Ill da Constituicao Federal. Sao considerados concursos de prognosticos todo e 
qualquer sorteio de numeros, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reunioes hipicas nos 
ambitos federal, estadual do Distrito Federal e Municipal, como loto, sena e loteria federal. 

A receita da Seguridade Social sera a renda liquida de tais concursos, assim 
considerada o total da arrecadacao, deduzidos os valores destinados ao pagamento de 
premios, impostos e despesas de administracao. Desse resultado, sera aplicado a aliquota de 
1%, com destino ao orcamento da Seguridade Social, conforme dispoe o art. 2°, VIII da Lei 
11.345/06. 

A arrecadacao e a administracao dessa contribuicao ficam a cargo da Caixa 
Economica Federal. 
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4.9 OUTRAS RECEITAS 

Alem de todas as fontes de custeio estudadas ate o momento, o artigo 27 da Lei n. 
8.212/91 aponta outras receitas que irao incrementar o orcamento da seguridade social: 

I - as multas, a atualizacao monetaria e os juros moratorios; 
II - a remuneracao recebida por servicos de arrecadacao, fiscalizacao e 
cobranca prestados a terceiros; 
III - as receitas provenientes de prestacao de outros servicos e de fornecimento 
ou arrendamento de bens; 
IV - as demais receitas patrimoniais, industrials e financeiras; 
V - as doacoes, legados, subvencoes e outras receitas eventuais; 
VI - 50% (cinqiienta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do 
paragrafo unico do art. 243 da Constituicao Federal; 
VII - 40% (quarenta por cento) do resultado dos leiloes dos bens apreendidos 
pelo Departamento da Receita Federal; 
VIII - outras receitas previstas em legislacao especifica. 

Essas outras receitas tem destinacao especial e serao analisadas detalhadamente no 
topico 4.11, Das Receitas da Seguridade Social com Destinacao Especial. 

4.10 COMPETENCIA RESIDUAL DA UNIAO PARA A CRIACAO DE NOVAS 
CONTRIBUICOES SOCIAIS 

A competencia para a criacao de novas contribuicoes sociais, destinadas a expansao e 
manutencao da seguridade social, fora das hipoteses do artigo 195 da CF, e exclusiva da 
Uniao. Esta prerrogativa esta no artigo 195, § 4°, da CF/88, que manda observar as 
disposicoes do artigo 154, inc. I. Este ultimo dispositivo traca tres requisitos para a instituicao 
de contribuicoes sociais incidentes sobre fonte diversa das constantes no artigo 195 da CF: a) 
criacao por lei complementar; b) nao-cumulatividade; c) fato gerador e base de calculo 
distintos dos determinados para os impostos previstos no texto constitucional. 

O STF, ao analisar tais requisitos, manifestou o entendimento de que a lei 
complementar e a nao-cumulatividade sao condicoes de observancia validas para a instituicao 
de novas contribuicoes sociais. Entretanto, podem estas ter fato gerador ou base de calculo 
identicos aos dos impostos previstos na Constituicao. 
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Assim, a coincidencia do fato gerador e/ou da base de calculo das novas contribuicoes 
com os impostos discriminados na CF/88 e admitida. A exigencia de lei complementar e da 
nao-cumulatividade, ao contrario, permanecem como de observancia obrigatoria. 

Da mesma forma e valida a coexistencia de um imposto e de uma contribuicao social, 
ja prevista na CF/88, com fatos geradores e bases de calculo iguais, como e o caso do imposto 
de renda e da contribuicao social sobre o lucro liquido, que tem por fato gerador o lucro. 

Tambem e constitucional a coexistencia de duas contribuicoes sociais, ja previstas na 
Constituicao, com identica base de calculo ou fato gerador. A COFINS e o PIS, por exemplo, 
sao contribuicoes que tem o mesmo fato gerador, o faturamento, e ambas, por expressa 
disposicao, sao constitucionalmente admitidas: a primeira com fulcro no artigo 195, I, b; e a 
segunda com base no artigo 239. 

4.11 RECEITAS DA SEGURIDADE SOCIAL COM DESTINACAO ESPECIAL 

Em regra, as receitas da seguridade social nao tem destinacao vinculada, compondo 
um todo para o orcamento da seguridade. Na elaboracao do orcamento da seguridade e que ha 
a distribuicao do montante dos recursos, ate entao indiscriminados, conforme a area na qual se 
dara sua aplicacao, garantindo-se a cada uma delas - previdencia, saude e assistencia social - a 
gestao dos seus respectivos recursos (CF/88, art. 195, § 2°). 

Ha, entretanto, situacoes que excepcionam esta regra geral, nas quais o produto 
obtido, ou ja tem destino pre-determinado, ou tem sua utilizacao vedada para determinadas 
finalidades, como veremos. 

As receitas provenientes da cobranca de dividas dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios, bem como da alienacao, do arrendamento ou da locacao de bens moveis ou 
imoveis pertencentes ao INSS, serao utilizadas para a criacao de uma reserva tecnica de longo 
prazo, que tem por objetivo garantir o seguro social instituido no Piano de Beneficios da 
Previdencia Social. E vedada a utilizacao dos recursos que constituem tal reserva para cobrir 
despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criacao, extensao ou majoracao dos 
beneficios e servicos do regime previdenciario, admitindo-se, em carater excepcional, sua 
utilizacao para custear despesas de capital, na forma estabelecida na lei orcamentaria (RPS, 
art. 364). 
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Quanto as contribuicoes sobre a folha de salarios e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados a pessoas fisicas pela prestacao de servicos, a Uniao nao pode fazer uso 
das receitas oriundas destas contribuicoes sociais para pagamento de despesas com seu regime 
previdenciario proprio - previdencia dos servidores publicos -, com o quadro funcional ou 
com a administracao geral do INSS e demais entidades constantes no artigo 18 da Lei n. 
8.212/91. As contribuicoes das empresas sobre a receita ou faturamento e o lucro podem ser 
utilizadas com tal finalidade, desde que assegurados os recursos necessarios para as areas de 
saude e assistencia social. 

A receita proveniente da contribuicao sobre os concursos de prognosticos e arrecadada 
para dois fins: uma parcela de sua arrecadacao tem por destino obrigatorio o custeio do 
Programa de Credito Educativo, e o restante do produto apurado e vertido para a seguridade 
em geral. 

Da receita auferida com os bens apreendidos em acoes de combate ao trafico de 
entorpecentes e drogas afins, 50% desta e destinada a area da saude, devendo 
obrigatoriamente ser aplicada no tratamento e recuperacao dos viciados em entorpecentes e 
drogas afins. 

Dos premios arrecadados pelas companhias seguradoras que mantem seguro 
obrigatorio de danos pessoais causados por veiculos automotores terrestres, 50% deste total 
devera ser repassado ao Sistema Unico de Saude (SUS), que sera aplicado no financiamento 
da assistencia medico-hospitalar dos segurados vitimados por acidentes desta natureza e 
programas que objetivam prevenir acidentes de transito. 
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5 ASSISTENCIA SOCIAL 

A Assistencia Social no Brasil tem sua origem historica baseada na caridade, na 
filantropia e na solidariedade religiosa, uma pratica que perdurou ate a decada de 40. Em 1942 
foi criada a Legiao Brasileira de Assistencia - LB A, atraves do Decreto n. 4.890/42, com o 
objetivo de atender as familias dos pracinhas combatentes da 2a Guerra Mundial. 
Inicialmente, caracterizou-se por um atendimento materno-infantil e posteriormente esta 
instituicao foi crescendo e sua linha programatica foi acompanhando as demandas do 
desenvolvimento economico e social do pais, bem como da populacao em estado de 
vulnerabilidade social. 

A primeira norma a tratar da Assistencia social no Brasil foi a Lei n. 6.439/77, que 
instituindo o Sistema Nacional de Previdencia e Assistencia Social - SINPAS, que incumbiu 
a LBA assistencia social a populacao carente mediante programas de desenvolvimento social 
e de atendimento as pessoas. 

A Constituicao de 88 trata do tema nos artigos 203 e 204. No entanto, nao define o que 
seria a Assistencia Social, traca apenas seus objetivos e diretrizes. A definicao veio com a 
edicao da Lei 8.212/91 - LOAS, quando dispoe em seu artigo 4° que 

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

A Lei n. 8.742/93 que dispoe sobre a organizacao da Assistencia Social, estabelece 
que 

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

Destes dispositivos podemos afirmar, portanto, que a Assistencia Social e um conjunto 
de principios, de regras e de instituicoes destinados a estabelecer uma politica social aos 
hipossuficientes por meio de atividades particulares e estatais, visando a concessao de 
beneficios e servicos, independente de contribuicao por parte do proprio interessado. 
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5.1 OBJETIVOS 

Os objetivos da assistencia social consistem em nao permitir que pessoas se 
transformem em indigentes. Visa o enfrentamento da pobreza, a fim de garantir um padrao de 
vida minimo, ao provimento de condicoes para atender a contingencias sociais e a 
universalizacao dos direitos sociais. Estao indicados no artigo 203 da CF/88 e no artigo 2° da 
Lei n. 8.742/93 e vao apontar os alvos, as situacoes a serem protegidas pela politica de 
assistencia social: 

Art. 2° A assistencia social tem por objetivos: 
I - a protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice; 

II - o amparo as criancas e adolescentes carentes; 
III - a promocao da integracao ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitacao e reabilitacao das pessoas portadoras de deficiencia e a promocao 
de sua integracao 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 
manutencao 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 condicoes para atender contingencias sociais e a universalizacao dos 
direitos sociais. 

A partir destes objetivos e com base no principio da universalidade de cobertura e 
atendimento, busca-se garantir a protecao social contra contingencias sociais. 

NADAL e VIANA (2007, p. 253), prelecionam que "esse amparo a populacao 
carente constitui-se um dever do Estado e direito da populacao, nao sendo um direito do 
cidadao, que e uma populacao qualificada, mas de toda e qualquer pessoa no territorio 
nacional" 

O trabalho assistenciario e efetivado por meio de politicas setoriais e ao contrario do 
que ocorre com a previdencia social, o sistema de assistencia social nao esta monopolizado no 
ambito federal. Nas orbitas estaduais e municipals tambem sao encontrados servicos 
assistenciais, assim como atraves de entidades de carater privado e no Terceiro Setor . 

12 Constituido por organizacoes sem fins lucrativos e nao governamentais, que tem como objetivo gerar servicos 
de carater publico, como as Fundacoes, Entidades Beneficentes, Fundos Comunitarios, Entidades sem fins 
lucrativos e ONG's 
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5.2 PRINCIPIOS 

Os principios que informam a assistencia social sao projecoes dos principios que 
informam a Seguridade Social. Encontram-se dispostos no art. 4° da Lei 8742/93: 

I - supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as exigencias de 
rentabilidade economica; 
II - universalizacao dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatario da acao 
assistencial alcancavel pelas demais politicas publicas; 
III - respeito a dignidade do cidadao, a sua autonomia e ao seu direito a beneficios e 
servicos de qualidade, bem como a convivencia familiar e comunitaria, vedando-se 
qualquer comprovacao vexatoria de necessidade; 
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminacao de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalencia as populasoes urbanas e rurais; 
V - divulgacao ampla dos beneficios, servicos, programas e projetos assistenciais, 
bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Publico e dos criterios para sua 
concessao. 

Destes principios, destaca-se o da supremacia do atendimento as necessidades sociais 
sobre as exigencias de rentabilidade economica. O enunciado deste significa que o 
atendimento da necessidade social ao hipossuficiente sera prevalente sobre o aspecto 
rentabilidade economica, ou seja, nao vai se questionar se naquele momento o valor pago tera 
retorno ou sera o melhor retorno social ou economico. O que importa e o atendimento da 
necessidade social. 

5.3 CUSTEIO 

As acoes na area de assistencia social serao custeadas com recursos oriundos do 
orcamento da Seguridade Social, especialmente aquelas indicadas no artigo 195 e ja 
mencionadas no item 4.3 deste trabalho. 

A Uniao instituiu o Fundo Nacional de Assistencia Social - FN AS, para onde sao 
dirigidos todos os recursos a serem empregados para atendimento da politica de assistencia 
social. Os recursos depositados neste fundo pagarao os servicos e beneficios, e parte deles 
serao destinada aos Estados e Municipios, desde que criem seus respectivos conselhos, fiindos 
e pianos de atuacao (artigo 30 da LOAS). 
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Os recursos de responsabilidade da Uniao destinados a assistencia social serao 
automaticamente repassados ao FN AS, a medida que as receitas forem sendo arrecadadas. 
Quanto aos recursos destinados ao custeio dos beneficios de prestacao continuada, estes 
poderao ser repassados pelo Ministerio da Previdencia Social diretamente ao INSS, orgao 
responsavel por sua execucao e manutencao. 

5.4 DIRETRIZES 

As diretrizes, a linha reguladora que apontarao o caminho a ser seguido nas acoes 
governamentais para alcancar os objetivos da Assistencia Social estao descritas no artigo 204 
da CF/88 e artigo 5° da Lei 8.742/93: 

Art. 5° A organizacao da assistencia social tem como base as seguintes diretrizes: 
I - descentralizacao politico-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municipios, e comando unico das acoes em cada esfera de governo; 
II - participacao da populacao, por meio de organizacoes representativas, na 
formulacao das politicas e no controle das acoes em todos os niveis; 
III - primazia da responsabilidade do Estado na conducao da politica de assistencia 
social em cada esfera de governo. 

Conforme se depreende acima, os pianos das acoes assistenciais encontram-se sob a 
responsabilidade do Estado e sua execucao dar-se-a em todas as esferas do governo com a 
participacao da sociedade civil em seus mais diversos segmentos. 

5.5 SERVICOS 

Os servicos assistenciais sao atividades que visam a melhoria de vida da populacao e 
cujas acoes, voltadas para as necessidades basicas, devem observar os objetivos, principios e 
diretrizes da Assistencia Social, compreendidos no servico social, na habilitacao e na 
reabilitacao profissional. 

Os servicos de assistencia social sao prestados em consonancia com artigo 227, inc. I 
da CF/88 e da Lei n. 8.060/90 a fim de amparar as criancas e adolescentes em situacao de 
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risco pessoal e social, bem como as pessoas que vivem em situacao de rua, conforme dispoe o 
paragrafo unico da Lei n. 8.742/93, mediante a execucao de programas. 

A habilitacao profissional e o processo prestado as pessoas que tem limitacoes de 
nascenpa para que possam qualificar-se para o trabalho e a reabilitacao e o processo prestado 
aos portadores de deficiencia em decorrencia de acidente para que possam voltar a trabalhar. 
Seu objetivo e preparar o acidentado para o exercicio de outra funcao. Tanto a habilitacao 
quanto a reabilitacao tem por objetivos proporcionar os meios para a educacao ou readaptacao 
profissional e social para que as pessoas com limitacao laboral possam ser reinseridos no 
mercado de trabalho e participarem do contexto em que vivem. 

O processo de reabilitacao profissional deve ser desenvolvido por meio de fases 
basicas, simultaneas e sucessivas. Compreende avaliacoes fisiologicas, psicologicas e socio-
profissionais, bem como a recuperacao, readaptacao e habilitacao para o desempenho de 
atividades que garantam a subsistencia do reabilitado; fornecimento de aparelho necessario a 
reabilitacao como a protese, a ortese; repara9ao e substitui9§o desses aparelhos quando 
inutilizados por motivos alheios a vontade do beneficiario e o transporte do acidentado ao 
trabalho quando necessario. 

O servi90 de habilita9ao e reabilita9ao profissional destina-se: ao segurado em gozo de 
auxilio-doen9a, seja decorrente de acidente do trabalho ou previdenciario; o aposentado por 
aposentadoria especial, por tempo de servi90 ou idade, que permanece em atividade laborativa 
e sofre acidente do trabalho; o aposentado por invalidez; o dependente pensionista 
beneficiario; e o dependente maior de 14 anos portador de deficiencia. 

Ao final do processo de reabilita9ao profissional, o INSS emitira certificado 
individual, onde indicara a fun9ao para o qual o reabilitado foi capacitado profissionalmente, 
sem prejuizo do exercicio de outra fun9ao para o qual se julgue capacitado. Com a emissao 
desse certificado, extingue-se a atua9ao da Previdencia Social no processo reabilita9ao, nao 
ficando a cargo desta a coloca9ao do segurado no mesmo emprego ou em outro para o qual 
tenha ficado reabilitado. 

5.6 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 

O beneficio de presta9ao continuada encontra-se previsto no art. 203, inc. V da 
Constitui9ao Federal. Instituido pela Lei n. 8.742/93 e implantado a partir de 01/01/96 pelo 
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Decreto n. 1.744, veio em substituicao ao amparo previdenciario que foi revogado pela Lei n. 
9.528/07. 

Tambem amparado legalmente no Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741/2003, artigo 34, 
este beneficio e uma prestacao de assistencia social que independe de contribuicao do 
segurado e definido no artigo 20 da Lei n. 8742/93 como a garantia de um salario minimo 
mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso com sessenta e cinco anos ou mais e que 
comprovem nao possuir meios de prover a propria manutencao e nem de te-la provida por sua 
familia. 

O beneficio e gerido pelo Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome -
MDS, a quern compete sua gestao, acompanhamento. Sua avaliacao e operacionalizacao fica a 
cargo do INSS. Os recursos para custeio do BPC provem do Fundo Nacional de Assistencia 
Social - FN AS. 

Diante do principio da universalidade que rege a Seguridade social, o beneficio 
assistencial de prestacao continuada e devido a todas as pessoas residentes no pais que 
atendam aos requisitos legais, tanto os nacionais como os estrangeiros naturalizados e os 
residentes no Pais, desde que nao amparados pelo sistema previdenciario do Pais de origem. 

Os requisitos para a concessao do beneficio podem ser comuns aos dois tipos de 
segurados ou especificos para cada um deles. Os requisitos comuns sao: o idoso e o 
deficiente nao podem receber beneficio de especie alguma pago pela Seguridade Social, salvo 
assistencia medica e suas rendas per capita familiares nao podem ultrapassar 1/4 (um quarto) 
do salario minimo. O requisito especifico para o idoso e ter 65 anos de idade ou mais e nao 
exercer atividade remunerada, enquanto que para o deficiente, este deve ser portador de 
deficiencia que o incapacite para a vida independente e para o trabalho. 

Considera-se renda mensal bruta familiar, a soma dos rendimentos brutos auferidos 
mensalmente pelos membros da familia composta por salarios, proventos, pensoes, pensoes 
alimenticias, beneficios de previdencia publica ou privada, comissoes, pro-labore, outros 
rendimentos do trabalho nao assalariado, rendimentos do mercado informal ou autonomo, 
rendimentos auferidos do patrimonio, Renda Mensal Vitalicia e Beneficio de Prestacao 
Continuada, exceto quando se aplica a concessao deste a outro idoso na familia conforme 
previsao do paragrafo unico do Art. 34 da Lei 10.741 de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do 
Idoso. 

A renda per capita sera aferida considerando-se como familia a unidade momonuclear 
composta pelas pessoas indicadas no artigo 16 da Lei 8213/91, que vivem sob o mesmo teto e 



73 

cuja economia seja mantida pela contribuicao de seus integrantes, compreendendo o conjuge 
ou companheiro, o(a) filho(a) menor de 21 anos, os pais e os irmaos menores de 21 anos. 

A exigencia da renda per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salario minimo 
estabelecida pela Lei n. 8742/93 tem sido continuadamente contestada. Os opositores a este 
requisito alegam fudamentalmente, que a exigencia e inconstitucional, porque nao ha previsao 
de qualquer limite na Constituicao e que a exigencia torna letra morta o texto constitucional, 
ja que ninguem consegue sobreviver com 1/4 do salario minimo. 

VIANA e NADAL (2007, p. 257), discordam da suposta inconstitucionalidade. 
Segundo os autores, "ainda que o limite estabelecido seja extremamente baixo, presume-se 
que, se o salario minimo seja a menor renda possivel no pais para uma familia, e de se supor 
que alguem consiga viver com 1/4 do seu valor. " 

Continuam os autores que 

Mesmo que assim nao fosse, o Supremo Tribunal Federal ja se pronunciou sobre a 
questao, declarando a constitucionalidade do artigo 20, §3° da Lei. No julgamento da 
ADIn 1.232-1 - Distrito Federal, proposta pelo Procurador Geral da Republica, 
acordao publicado no DJ de 1° de junho de 2001, decidiu o Plenario do STF que o 
limite estabelecido na Lei 8.6742/93, para a concessao do beneficio assistencial de 
prestacao continuada, e constitucional.(Idem) 

Por outro lado, MARTINS (2009, p. 490) preleciona que segundo a Sumula n° 11 do 
Conselho de Justica Federal, a renda mensal per capita familiar superior a 1/4 do salario 
minimo nao impede a concessao do beneficio assistencial previsto no artigo 20, § 3° da Lei n. 
8.742/93, desde que comprove por outros meios a miserabilidade13 do postulante, por 
entender que o requisito da renda per capita nao e um criterio absoluto de afericao de 
miserabilidade para fins de concessao de beneficios assistenciais. 

A subsistencia dos requisitos para a concessao do beneficio e verificada 
periodicamente e depende de pericia a ser realizada pelo INSS, que sera renovada a cada dois 
anos. Cessada qualquer situacao para a sua concessao, o beneficio cessa imediatamente, 
conforme dispoe o artigo 21 da LOAS. E o caso da renda per capita familiar atingir 1/4 ou 
mais do salario minimo ou habilitacao do deficiente para alguma atividade remunerada. 

13 TORRES, O Direito ao Minimo Existencial. 2009, p. 16. " O economista Marcelo Neri, da Fundacao Getulio 
Vargas, considera miseravel quern tem renda domiciliar per capita de ate R$ 121,00 mensais, o suficiente para 
comprar uma cesta de alimentos de 2.288 calorias. 
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Conforme preceitua o artigo 20, §5° da Lei n. 8.742/93, a situacao de internado nao 
prejudica a concessao do beneficio. Esta norma protege os idosos que foram abandonados por 
seus familiares e encontram-se acolhidos nas casas de apoio internados. 

O beneficio de prestacao continuada e um direito personalissimo, nao se transferindo a 
outrem, de modo que em caso de morte do beneficiario, nao gera direito a pensao. Nao esta 
sujeito a desconto de qualquer contribuicao e podera ser pago a mais de uma pessoa da 
mesma familia, sendo que o valor do beneficio ja concedido entrara no computo da renda 
familiar para o calculo da nova renda per capita, exceto quando se tratar de idoso, conforme 
preceitua o artigo 34, paragrafo unico, do Estatuto do Idoso. Em caso de ser indicada 
reabilitacao profissional, ela e obrigatoria, de modo que a recusa em submeter-se a 
reabilitacao pode ensejar a cessacao do beneficio. 

E indevido o abono anual a quern recebe o beneficio de prestacao continuada, pois o § 
6° do artigo 201 da CF/88 menciona que o abono e devido a aposentados e pensionistas. Por 
outro lado, o artigo 40 da Lei n. 8.213/91 preceitua que apenas o segurado da Previdencia 
Social tem direito ao abono anual e nao o beneficiario de assistencia social. Sendo assim, este 
nao faz jus ao abono anual. 

A extincao do beneficio de prestacao continuada dar-se-a quando: cessar a invalidez 
do segurado; a renda per capita alcancar 1/4 do salario minimo; e por morte do beneficiario. 
Do mesmo modo, sera cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessao ou 
utilizacao. 
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6 SEGURIDADE SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

O desenvolvimento historico dos direitos humanos nao ocorreu de forma rapida. 
Inumeras atrocidades e lutas ocorreram para que em meados do seculo XX houvesse o 
reconhecimento por parte da quase totalidade dos Estados na Declaracao Universal dos 
Direitos Humanos, que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

Ate o seculo XLX, as grandes manifestacoes sociais e as lutas da classe tiveram 
fundamentalmente o objetivo de assegurar e consolidar as liberdades e garantias individuals, 
com o intuito de impor uma limitacao ao poder Estatal absolutista e arbitrario. 

O reconhecimento dos chamados direitos civis e politicos e fundamental para a 
formacao da concepcao contemporanea dos direitos humanos, porque asseguram a todas as 
pessoas as liberdades e garantias fundamentals para viver dignamente com autonomia. 
Reconhecem definitivamente que as pessoas sao sujeitos de direito e possuem dignidade, que 
sao um fim em si mesmas e nao um objeto e que nenhum agente estatal pode abolir as 
liberdades e garantias, devendo o Estado respeitar e garantir que as pessoas possam exercer 
livremente os seus direitos civis e politicos. 

Os documentos que marcaram definitivamente o reconhecimento desses direitos foram 
a Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadao de 1789 e a Declaracao de Independencia 
dos Estados Unidos de 1776. 

Com a evolucao da sociedade industrial e o surgimento dos males socioeconomicos 
decorrentes desse processo, principalmente a partir da segunda metade do seculo XIX, a 
humanidade constatou, diante dessas realidades sociais, que somente os direitos civis e 
politicos nao eram suficientes para que as pessoas pudessem viver dignamente. 

A humanidade se viu diante da necessidade do reconhecimento de outros direitos, os 
chamados direitos economicos, sociais e culturais, entre eles a Seguridade Social, bem como a 
necessidade de conjuga-los com os direitos civis e politicos e fundamental para assegurar uma 
vida digna para as pessoas. E neste sentido que FERREIRA, (2007, p. 224), preleciona "nao 
existir justiga social sem a preservagao das liberdades e garantias individuals. " 

Os principals documentos de reconhecimento e protecao dos direitos economicos, 
sociais e culturais foram as Constituicoes Mexicana de 1917 e a alema de Weimar de 1919; a 
Declaracao dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918; a Constituicao da 
Republica Socialista Federativa Sovietica da Russia de 1918; e a Declaracao Universal dos 
Direitos Humanos de 1948. Esta foi fundamental para o reconhecimento da dignidade 
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humana, do ideario democratico e da concepcao comum dos direitos humanos, definindo de 
forma clara e singela os direitos essenciais, iguais e inalienaveis de todos os seres humanos, 
como alicerces da liberdade, justica e paz no mundo. 

A partir dessas constituicoes e da Declaracao Universal dos Direitos Humanos de 1948 
foram editados o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos de 1966 e o Pacto 
Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais. Os dois pactos, nos ensinamentos 
de FERREIRA, 

formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos (...) um documento 
internacional que garante e reconhece uma serie de garantias e liberdades 
individuals, complementando, e ate mesmo prevendo novos direitos civis e politicos, 
em relacao as estipulacoes da Declaracao Universal, bem como disciplina uma serie 
de mecanismos para a sua implementacao pelos Estados-partes (Idem). 

O Pacto Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais aprovado no 
Brasil mediante Decreto Legislativo n. 56, de 19/04/95 e pela Assembleia Geral da ONU 
atraves da Resolucao n. 2.200-A em 16/12/66, reconhecendo e protegendo uma serie de 
direitos, entre eles o direito a seguridade social. 

A elaboracao de dois pactos distintos, segundo FERREIRA (2007), foi resultado das 
pressoes politicas que existiam no mundo naquela epoca, em que, de um lado encontrava-se o 
bloco dos paises socialistas, liderados pela URSS e, de outro, o bloco dos paises capitalistas 
liderados pelos Estados Unidos. Aqueles eram mais propensos em defender os direitos 
economicos, sociais e culturais, enquanto estes, os direitos civis e politicos. 

O Pacto Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais teve como 
objetivo principal incorporar os dispositivos da Declaracao Universal, sob a forma de 
preceitos juridicamente obrigatorios e vinculantes, estabelecendo deveres aos Estados, a fim 
de diminuir as desigualdades sociais e fundamentar a busca de solucao para a questao social 
moderna que e a exclusao social e a pobreza. 

A progressividade dos direitos economicos, sociais e culturais, contida no artigo 2° - 1, 
Parte II, do Pacto Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais, obriga os 
Estados a assegurar, consistente e gradualmente, todos os direitos reconhecidos, aplicando o 
maximo de recursos disponiveis, ate a implementacao total desses direitos. A progressividade 
abarca dois sentidos complementares: gradualidade, quando realcam que os direitos previstos 
no Pacto dependem de certo periodo de tempo para serem implementados; e progresso, 
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segundo o qual ha uma obrigacao estatal de melhorar as condicoes de gozo e exercicios desses 
direitos. 

Deste ultimo deriva a obrigacao da nao-regressividade, ou seja, os avancos obtidos na 
implementacao desses direitos nao podem ser prejudicados ou regredirem a situacao anterior 
aos avancos ja obtidos, em decorrencia de medidas politicas economicas, ou de supressao de 
normas juridicas por parte dos Estados. 

A existencia de um Pacto Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais, 
que estipula deveres para os Estados-partes tem como razao ultima a protecao dos grupos 
mais vulneraveis da sociedade. Revela uma preocupacao com a integracao social, com a 
solidariedade, com o combate a pobreza e em caracterizar as necessidades fundamentals como 
verdadeiros direitos e nao os sujeitarem a caridade de programas e politicas estatais. Trata-se 
de um verdadeiro mecanismo internacional contra a exclusao social e a pobreza. 

Diante disso, nas licoes de FERREIRA (2007, p. 226) "nao se justifica mais a 
primazia de determinados direitos humanos, especialmente dos chamados civis e politicos, 
em detrimento dos economicos, sociais e culturais." Para o autor, esses direitos sao tao 
importantes quanto aqueles outros e que, portanto, faz-se necessario que os Estados 
proponham uma agenda baseada nessa concepcao contemporanea dos direitos humanos, que 
enfatize uma visao universal e indivisivel desses direitos, conjugando os civis e politicos com 
os economicos, sociais e culturais. 

As principals formas de protecao social desenvolvidas pela humanidade, na tentativa 
de combater os eventos danosos que acarretam a indigencia14, foram a beneficencia, a 
assistencia publica, o socorro mutuo, o seguro contratual, o seguro social e, finalmente, a 
Seguridade Social, que deve assegurar uma prestacao suficiente para garantir a manutencao 
de um minimo essencial para se viver dignamente e garantir as pessoas o bem-estar social, 
sob os pressupostos do respeito a liberdade e a dignidade e de valorizacao humana. 

A Constituicao Federal de 1988 e um marco fundamental no reconhecimento e 
protecao dos direitos humanos no Brasil. Ao promulga-la, o Estado assumiu um compromisso 
claro com os ditames contemporaneos dos direitos humanos, na medida em que tanto os 
direitos economicos, sociais e culturais como os civis e politicos estao em pe de igualdade, 
como valores supremos de nossa sociedade, para assegurar a preservacao da dignidade 
humana, um dos fundamentos do nosso ordenamento juridico. 

14 Estado em que os individuos ou sua familia encontram-se expostos a privacoes e sofrimentos, em 
consequencia de carencia ou da privacao temporaria de meios para satisfazer suas necessidades essenciais. 
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Entre os direitos fundamentals sociais que a Constituicao de 1988 preve esta o direito 
a seguridade social, ao reconhecer os direitos a previdencia, a assistencia social e a saude 
como fundamentals (art. 6°, caput). Ademais, no Piano Internacional, a seguridade social e 
reconhecida pelo Pacto Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais, Protocolo 
de San Salvador15, no ambito do sistema regional de direitos humanos 

Sendo assim, o reconhecimento e a protecao dos direitos humanos devem ser 
implementados em igual medida, tanto para os direitos sociais, economicos e culturais, como 
para os civis e politicos, a fim de que efetivamente se destinem a amparar o ser humano, 
proporcionando uma vida digna para todos em todas as suas perspectivas de desenvolvimento 
social, cultural, economico e politico. 

6.1 DESAFIOS DA SEGURIDADE SOCIAL PARA O SECULO XXI NA 
PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

A Seguridade Social e um instrumento de protecao social que tem como primeiro 
objetivo a protecao da dignidade humana, garantindo a populacao bem-estar com justica 
social. 

FERREIRA define a Seguridade Social 

como um dos atributos essenciais do Estado Social constitucional que pretende 
garantir um minimo essencial a populacao para que ela possa viver adequadamente 
(...) Caracteriza aqui um estado que assegura a cada pessoa uma existencia 
humanamente digna, assiste ao mais fraco, oferece a cada pessoa possibilidades de 
desenvolvimento, concedendo-lhe em ampla medida oportunidades iguais e 
garantindo-lhe a sua quota-parte nos bens economicos segundo criterios de justica. 
(FERREIRA, apud SCHULTE, 2007, p. 194 -195). 

Com base na concepcao contemporanea dos direitos humanos, nao se pode conceber a 
primazia no reconhecimento de determinados direitos humanos, principalmente os civis e 
politicos, em relacao aos demais, assim como nao se admite as existencia de determinados 
direitos civis e politicos, sem a existencia dos economicos, sociais e culturais, e vice-versa. 

15 Adotado em Sao Salvador em 17/11/88 e aprovado pelo Decreto Legislativo N2 56, de 19 de abril de 1995. 
Ambos assinados e ratificados pelo Brasil. 
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Alguns direitos previstos no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos sao 
essenciais para o ordenamento de seguridade social, dentre os quais destacamos: 

a) o direito a igualdade e a proibicao de discriminacao, na medida em que todos os 
individuos, qualquer que seja a raca e a religiao, possuem direito as prestacoes da seguridade 
social, uma vez ocorrida a contingencia danosa a renda; 

b) o direito ao devido processo legal, principalmente no que tange ao direito de 
pleitear revisao ou a concessao de um beneficio da seguridade social; 

c) o direito de propriedade que as prestacoes de seguridade social incorporam ao 
patrimonio dos beneficiarios, quando estes financiam em parte o sistema de protecao social; 

d) o direito a vida e a incolumidade fisica e o direito de liberdade da pessoa, que 
correspondem, no contexto da seguridade social, ao fornecimento de prestacoes, em caso de 
acidente, doenca e invalidez parcial ou total; 

Com isso, pode-se concluir que as prestacoes de seguridade social sao essenciais para 
a preservacao dos direitos civis e politicos. Sendo assim, e fundamental para um Estado a 
implementacao de uma politica de conjugacao e interacao constante e permanente de todos os 
direitos humanos, especialmente no que diz respeito a implementacao dos chamados direitos 
economicos sociais e culturais. Este e o primeiro passo para a solucao do problema da 
exclusao social que aflige primordialmente os paises pobres e em desenvolvimento, entre eles 
o Brasil. 

A prestacao da seguridade social se fundamenta em direito social basico garantido 
pelo Estado e nao em uma politica do tipo assistencial, de modo que compete ao Estado a sua 
implementacao para a garantia do minimo existencial dos individuos. Entretanto, ha uma 
resistencia dos Estados em seu completo reconhecimento, porque lhes sao exigidas 
determinadas politicas para a sua implementacao. 

Apesar de em muitos paises, inclusive o Brasil, o direito a seguridade social nao ter 
sido efetivamente implantado, ele passa por um dos seus maiores questionamentos que 
vivemos nas ultimas duas decadas. Com isso, alguns desafios se colocam e devem ser 
enfrentados para o presente seculo, como veremos a seguir. 
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6.1.1 COMBATE A EXCLUSAO SOCIAL E A POBREZA HUMANA 

O combate a exclusao social se coloca como um dos mais arduos desafios da 
humanidade para o seculo XXI. Trata-se de um tema que diz respeito a toda a humanidade e 
nao somente aos govemos locais. E conseqiiencia da concentracao de renda e da falta de um 
comprometimento por parte do Estado em assegurar oportunidades de desenvolvimento 
economico, social, politico e cultural para os individuos menos favorecidos. 

A exclusao social abrange pessoas que vivem em estado de pobreza16, sem moradia, 
sem ter o que comer, sem emprego, na informalidade, sem acesso a rede bancaria, a internet, 
sem uma identidade que lhes confira dignidade, pois conforme ja mencionado anteriormente, 
os direitos humanos sao universais, indivisiveis, interdependentes e inter-relacionados, ou 
seja, os direitos civis e os politicos dependem da execucao dos direitos economicos, sociais e 
culturais e vice-versa. 

Entretanto, a analise do ultimo relatorio do Programa das Nacoes Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD mostra que atualmente tem ocorrido uma debilitacao dos direitos 
economicos, sociais e culturais e esse fato afeta diretamente o indice de desenvolvimento 
humano - IDH e, consequentemente, provoca o aumento da exclusao social e da pobreza. 

O Relatorio de Desenvolvimento Humano do PNDH e publicado anualmente e o de 
2004 avaliou o grau de desenvolvimento, o nivel de pobreza e as condicoes para o exercicio 
de uma vida digna de cada Pais. Para tanto, apresentou alguns indices: 

a) indice de desenvolvimento humano - IDH, focando tres dimensoes mensuraveis do 
desenvolvimento humano: viver uma vida longa e saudavel, ser instruido e ter um padrao de 
vida digno, o qual leva em conta a combinacao de tres medidas: esperanca de vida, 
escolarizacao, alfabetizacao e rendimento; 

b) indice de desenvolvimento ajustado ao genero - IDG, que mede as realizacoes nas 
mesmas dimensoes e usado os mesmos indicadores que o IDH, mas capta as desigualdades de 
realizacoes entre homens e mulheres; 

c) media de participacao segundo o genero - MDG, que revela se as mulheres sao 
parte ativa na vida economica e politica e foca a desigualdade de genero em areas 
fundamentals da participacao economica e politica e tomada de decisao; 

Segundo metodologia do Banco Mundial, sao consideradas pobres as pessoas que vivem com menos de 1 
dolar por dia. (equivalente a R$ 1,7440 em 27/04/2010). 
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d) indice de pobreza humana - IPH, mede o progresso medio de um pais em 
desenvolvimento humano. Concentra-se em pessoas que estao abaixo de um nivel limite de 
dimensoes basicas de desenvolvimento humano, da mesma forma que a incidencia da pobreza 
mede a proporcao de pessoas abaixo de um limite de rendimento. 

O Relatorio de Desenvolvimento Humano do PNUD de 2003 esta focado na analise da 
pobreza humana e apontou um retrocesso nos direitos economicos, sociais e culturais nos 
anos 90 e identiflcou duas causas fundamentals para ele: a estagnacao economica e a 
epidemia de AIDS. Segundo o relatorio: 

(...) nunca ou raramente a pobreza e reduzida numa economia estagnada e as regioes 
que mais crescem sao aquelas que mais reduzem a pobreza. Isso significa uma 
mensagem clara: crescimento economico e essencial para reduzir a pobreza.17 

Como o relatorio aponta, o desenvolvimento economico e fundamental para a 
diminuicao da pobreza, contudo, de nada adiantara desenvolvimento economico se nao 
houver a implementacao de politicas efetivamente sociais e distributivas por parte do Estado. 
Sem efetivas politicas de distribuicao de renda oriundas deste crescimento economico, 
acarretara maior concentracao daquela e aumento da exclusao social e da pobreza. 

A preocupacao com a erradicacao da pobreza levou os lideres mundiais a se reunirem 
na Cimeira do Milenio das Nacoes Unidas em setembro de 2000, os quais assumiram o 
compromisso de acabar com a pobreza no mundo. Segundo o Relatorio de Desenvolvimento 
Humano - PNUD 2004, os lideres mundiais 

Declaram o seu compromisso para com as pessoas nao so dos seus proprios paises, 
mas de todo o mundo. Os 189 paises participates na cimeira adotaram a Declaracao 
do Milenio, comprometendo-se a fazer o possivel para atingir, no seculo XXI, 
objetivos fundamentals da humanidade, incluindo a erradicacao da pobreza, a 
promocao da dignidade humana (...) (PNUD 2004, p. 129) 

17 Relatorio de Desenvolvimento Humano - PNUD 2003 (disponivel em: www.pnud.org.br.acesso em: 27 abril 
2010). 
18 Segundo o Institute de Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, o indice de Gini do Brasil, em 2002 era 
0.563. O Indice de Gini e a medida do grau de concentracao de uma distribuicao, cujo valor varia de zero 
(perfeita igualdade) ate um (a desigualdade maxima). Esse relatorio salienta, outrossim, que do "total das 
remuneracoes de trabalho, os 10% dos ocupados com os maiores rendimentos detiveram 49,0% em 1993 e 
46,1%, em 2002, enquanto os 10% dos ocupados com os menores rendimentos ficaram com 0,7% em 1993, e 1,0 
% em 2002. (Relatorio Censo 2000 IBGE. Disponivel em www.ibge.gov.br. Acesso em 27 abril 2010. 

http://www.pnud.org.br.acesso
http://www.ibge.gov.br
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O primeiro objetivo contido na Declaracao do Milenio de 2000 e erradicar a pobreza 
extrema e a fome, cujas metas e reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporcao das 
pessoas cujo rendimento e menor que um dolar por dia e reduzir pela metade, entre 1990 e 
2015, a proporcao das pessoas que sofrem de fome. 

E neste contexto, em que o mundo tenta se mobilizar para assegurar uma vida melhor 
para seus habitantes, que a implementacao de um sistema de seguridade social e primordial 
para o combate a pobreza e a exclusao social, pois obedecendo aos principios da solidariedade 
e justica social e distributiva, assegurar-se-a uma renda para as pessoas que nao tem renda ou 
perderam as condicoes de obte-la, em decorrencia de certas contingencias. 

Em artigo publicado em 17 de Janeiro de 200819 Vilson Antonio Romero ressalta que 
segundo A OIT, a maioria dos sistemas de previdencia social no mundo, apesar de debilitados 
primeiro pelas privatizacoes e agora ameacados pela movimentacao dos capitals 
especulativos, podem, entretanto, contribuir para o sucesso da primeira Meta do Milenio -
reducao da indigencia e da fome. 

E nesta medida que um ordenamento de seguridade social impactara diretamente na 
reducao da pobreza, constituindo-se um mecanismo eficaz de redistribuicao de renda, pois no 
caso do Brasil, conforme salienta FERREIRA, 

Se nao houvesse seguridade social, o Brasil sofreria de elevados niveis de pobreza 
(...) Diversos programas abrangidos pela seguridade social tiveram um efeito 
positivo substancial na redistribuicao de renda num pais com uma das maiores taxas 
de concentracao de renda do mundo. (FERREIRA, apud SCHUWARZER e 
QUERTNO, 2007, p. 207). 

O Brasil e referenda no mundo como um pais das desigualdades, e ocupa hoje a 10a 
on 

posicao numa lista de 126 paises . Muito embora o Sistema de Seguridade Social limite o 
acesso ao BPC as familias que possuam renda per capita inferior a 1/4 do salario minimo 
deixando a margem familias que possuem renda per capita um pouco acima deste parametro, 
mas que tambem vivem em estado de miserabilidade, ainda e o instrumento para a 
implantacao de politicas para combater a pobreza e reduzir a exclusao social. 

19 Previdencia, 85 anos. Data da publicacao: 17 de Janeiro de 2008. disponivel em 
http://www.diap.org.br/index.php/artigos/5209-previdencia_85_anos. Acesso em 04 de mai de 2010. 
20 Relatorio de 2006 do PNUD. Relatorio de Desenvolvimento Humano - PNUD 2006 (disponivel em: 
www.pnud.org.br.acesso em: 27 abril 2010) 

http://www.diap.org.br/index.php/artigos/5209-previdencia_85_anos
http://www.pnud.org.br.acesso
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6.1.2 A IMPLEMENTACAO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Para FERREIRA (2007), o segundo desafio que se coloca para a seguridade social 
para o seculo XXI se confunde com o proprio desafio dos demais direitos economicos, sociais 
e culturais, que e a sua implementacao, tendo em vista ser fundamental para a preservacao dos 
proprios direitos humanos, diante da concepcao contemporanea trazida pela Carta 
Internacional dos Direitos Humanos e ratificada na Declaracao de Viena de 2003. Mais que 
isso, e o ponto chave para conferir um padrao de vida digno para todos os individuos, 
conferindo-lhes um minimo essencial para se viver dignamente, com desenvolvimento social, 
cultural, politico e economico. 

Para o autor, esse desafio deve levar em consideracao algumas medidas necessarias 
para que a implementacao da seguridade social alcance sua plenitude e seus objetivos, 
comecando pela ampliacao e consolidacao do processo de afirmacao dos direitos economicos, 
sociais e culturais como direitos humanos. Um grande passo nesse sentido e o Programa das 
Nacoes Unidas para o desenvolvimento, que busca uma agenda de combate a exclusao social 
e a pobreza. 

O estabelecimento de metas e um importante sinal de que as Nacoes Unidas estao 
preocupadas com a implementacao dos direitos economicos, sociais e culturais, para a 
concepcao de uma vida digna para as pessoas, mas nao adiantamos esforcos internacionais se 
os paises, no ambito interno, nao adotam uma politica de preservacao dos direitos humanos. 

O desenvolvimento de uma politica de fortalecimento e ampliacao do ordenamento de 
seguridade existente, rumo a universalizacao do atendimento e cobertura, como determina a 
Constituicao federal de 1988, e peca-chave para a verdadeira implementacao dos direitos 
sociais, economicos e culturais e, consequentemente, para uma melhor preservacao da 
dignidade humana. 

Essa politica de fortalecimento deve estar atrelada a uma participacao mais efetiva da 
sociedade. Junto ao governo, devem atuar outros atores sociais como as sociedades civis, as 
corporacoes comerciais e a comunidade internacional, participando na tomada de decisoes, na 
adocao de politicas internas de preservacao da qualidade de vida dos funcionarios e das 
pessoas na comunidade, pois nao podemos esquecer que as decisoes tomadas nos escritorios 
impactam necessariamente na vida de uma populacao. 

A Organizacao Internacional do Trabalho - OIT salienta que as empresas e os 
conglomerados financeiros podem ajudar na ampliacao e preservacao da seguridade social 
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promovendo a criacao de fiindos de pensao para seus fimcionarios, bem como incentivar a 
contratacao, principalmente, por parte das pessoas que trabalham como autonomos ou que 
sejam microempresarios, de pianos de previdencia privada aberta, que podem garantir uma 
renda segura na velhice, morte e invalidez. 

E nesta perspectiva que, segundo a OIT, Governo central, trabalhadores e 
empregadores constituirao os principals parceiros, mas essa parceria tera que ser expandida 
para fazer a seguridade social mais efetiva e para promover a protecao social dos 
trabalhadores de baixa renda, os autonomos e os da economia informal. 

6.1.3 O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Talvez um dos mais importantes desafios da seguridade social pra o seculo XXI seja o 
desafio do seu financiamento, tendo em vista o envelhecimento da populacao, a globalizacao 
e seu impacto nos gastos sociais dos paises, especialmente naqueles com alto endividamento 
como o Brasil, bem como a capacidade de financiamento do sistema, haja vista o aumento do 
desemprego e do mercado informal de trabalho. 

O financiamento do sistema de seguridade esta atualmente no centro das discussoes no 
Brasil e no mundo. Muitos paises estao revendo seus sistemas de seguridade social para lhe 
assegurar a sustentabilidade financeira necessaria para desempenhar seu papel de mecanismo 
de protecao social. 

Inumeras discussoes se sucederam na tentativa de encontrar uma solucao para o 
financiamento da seguridade social e algumas medidas foram levadas a cabo atraves de 
reformas nos sistemas previdenciarios em alguns paises da America Latina, conforme ja 
estudado no item 3 deste trabalho, contudo, tais reformas no sistema nao surtiram os efeitos 
esperados e a necessidade de novas mudancas se faz premente. 

FERREIRA assevera que as reformas nao deram certo porque foram mais politicas do 
que tecnicas, que acabaram por acarretar: 

necessidade de alteracoes posteriores; diminuicao da cobertura; aumento dos indices 
de pobreza e inseguridade socio-economica; piora das condicoes de saude e 
qualidade de vida da populacao em geral; coexistencia de multiplos regimes com 
privilegios e baixa cobertura da populacao mais pobre; queda na relacao 
contribuinte/beneficiarios; evasao no pagamento de contribuicoes; baixo rendimento 
das aplicacoes; excessivos custos administrativos e baixos indices de eficiencia; 
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sistema financeiros com cargas sociais sobre a folha de pagamentos afetando a 
competitividade das empresas; nenhuma melhoria na diferenciacao de genero; 
aumento de emprego precario sem nenhuma protecao social. (FERREIRA, 2007, p. 
213) 

No caso do Brasil, especificamente, o financiamento do sistema possui como 
principals problemas que devem ser combatidos: quase 40% do total dos recursos gastos no 
pagamento dos beneficios se destinam ao pagamento de beneficios para aproximadamente 
15% de beneficiarios do setor publico; ineficiencia administrativa, que consome 
aproximadamente 10% do que gasta com beneficios; aumento do mercado informal da 
economia; fraudes nas aposentadorias ; evasao das contribuicoes. 

Mesmo diante de tantos problemas que afetam o financiamento da seguridade social, a 
sua discussao nao pode se dar considerando a diminuicao ou restricao do direito a seguridade 
social das pessoas afetadas por alguma contingencia danosa, mas sobre alternativas para dar 
sustentabilidade economico-financeira ao sistema, em conformidade com a clausula de nao 
regressividade dos direitos sociais prevista no Pacto Internacional dos Direitos Economicos, 
Sociais e Culturais. 

6.1.4 A QUESTAO DO ENVELHECIMENTO DA POPULACAO 

O grande desafio a ser enfrentado para resolver o problema de financiamento da 
seguridade social e a questao do envelhecimento da populacao. Com os avancos da medicina 
e o desenvolvimento de politicas de assistencia sanitaria, as pessoas passaram a viver mais, o 
que implica em envelhecimento da populacao. 

Segundo dados do Anuario da Previdencia Social, o indice de envelhecimento da 
populacao, que expressa o ritmo de envelhecimento verificado em uma determinada data, 
obtido pela,divisao do total de habitantes maiores de 65 anos pelo total de habitantes menores 
de 15 anos, no ano de 2005 e de 33,9 (trinta e tres inteiros e nove decimos precentuais), 

Ha na diretoria da Receita Previdenciaria um estudo sobre a evasao de receitas previdenciirias no nosso pais. 
Estimou-se, com a concordancia do Fundo Monetario Internacional, que cada R$ 1,00 que deveria entrar nos 
cofres da Previdencia, R$ 0,43 sao desviados pela evasao ou renuncia. (Revista da Seguridade Social, Brasilia: 
Associacao nacional dos Auditores Fiscais da Previdencia Social (ANFIP), n.76, abr./jun.2003, p.20-25) 
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enquanto que no ano de 2000, e de 28,9% (vinte e quatro inteiros e quatro decimos 
percentuais)22. 

Em termos gerais, esse novo quadro demografico impacta diretamente no 
financiamento da seguridade social, na medida em que existe uma diminuicao da populacao 
economicamente ativa que financia o sistema de seguridade social e um aumento no numero 
de beneficiarios que recebem as prestacoes do sistema. Alem de haver um numero maior de 
pessoas recebendo as prestacoes do sistema, com o aumento da expectativa de vida, essas 
pessoas recebem o beneficio por um periodo maior de tempo. 

Dessa forma, ha uma diminuicao consideravel na relacao entre a populacao ativa 
(contribuintes) e a inativa (beneficiarios), que tende a se agravar nas proximas decadas, 
implicando maior necessidade de financiamento do sistema para a manutencao do equilibrio 
financeiro-atuarial. 

Com base nos relatorios da OIT, FERREIRA afirma que a questao do envelhecimento 
da populacao nao apresenta ser um dos mais importantes desafios para o financiamento da 
seguridade, pois o 

Envelhecimento - geralmente mal representado como desafio chave para o 
financiamento dos sistemas formais de transferencias sociais - figurara com um 
grande problema somente se as sociedades com rapido processo de envelhecimento 
nao conseguirem conter a dependencia social total. Porem, mesmo na Europa - onde 
o processo de envelhecimento esta num estagio bastante avanpado - a dependencia 
poderia ser reduzida substancialmente atraves de um aumento da idade para 
aposentadoria e uma maior participacao das mulheres na forca de trabalho. Uma 
sociedade envelhecida nao necessitara enfrentar crise alguma, tao logo seja capaz de 
fornecer empregos para a forca de trabalho mais idosa. (FERREIRA, 2007, apud 
SOCIAL segurity) 

Assim, os paises devem desenvolver modelos em que as pessoas velhas continuem 
trabalhando, executando tarefas mais leves e com horarios flexiveis, bem como uma maior 
inclusao da mao de obra feminina no mercado de trabalho formal. Sob esse prisma, o desafio 
do envelhecimento da populacao torna-se mais um desafio para o mercado de trabalho e 
politicas economicas e sociais do que uma questao efetivamente de financiamento da 
seguridade social. 

22 Disponivel em ripsa.org.br./fichasIDB/record.php?node=A.15&lang=pt&version=ed2. Acesso em 16 de abr 
de 2010. 
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6.1.5 A GLOBALIZACAO E O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Outro desafio que se impoe sobre a questao do financiamento da seguridade social diz 
respeito ao impacto da globalizacao nos gastos sociais dos paises. Isso decorre, dentre outros 
aspectos, da limitacao do poder dos Estados de tributar ou exigir contribuicoes para financiar 
os sistemas de protecao social. 

Com a Globalizacao, tornou-se possivel deslocar investimentos de um pais para outro 
em questao de minutos, bem como mudar o empreendimento de um ligar para o outro com 
extrema facilidade, sem, no entanto, haver uma preocupacao com a comunidade local onde 
esta instalado. 

A competicao desenfreada entre os paises para atrair investimentos acarreta uma 
pressao sobre os governos para a diminuicao dos custos para a instalacao de um 
empreendimento, especialmente os ligados aos custos do trabalho, que normalmente sao 
centrados na questao da diminuicao dos chamados custos trabalhistas, especialmente os custos 
de financiamento da seguridade social, porque na maioria dos paises, o salario, um dos 
principals componentes do custo de producao, e mais dificil de ser alterado do que os 
chamados custos de financiamento de um sistema de seguridade social. 

Com a diminuicao do potencial de arrecadacao de recursos para o financiamento da 
seguridade, o nivel de protecao social das pessoas fica necessariamente afetado e se novas 
fontes de financiamento nao forem encontradas, os beneficios previstos nos esquemas da 
seguridade publica tendem a se reduzir. 

Os efeitos da Globalizacao precisam ser equilibrados e os paises devem procurar 
novas fontes de receitas para o financiamento da seguridade, que nao sejam afetadas pelas 
pressoes da globalizacao e que nao diminuam a competitividade economica de cada pais, a 
fim de aumentar as receitas e diminuir seus custos, sem diminuir o nivel de protecao social. 

6.1.6 A CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA 

Como ja analisado nos itens anteriores, os problemas decorrentes da globalizacao a 
exemplo da diminuicao dos gastos com a seguridade social como alternativa para aumentar 
sua solvencia fiscal e competitiva; o envelhecimento da populacao que acarreta aumento da 
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relacao de dependencia entre os beneficiarios inativos e os contribuintes ativos; o aumento da 
informalidade no mercado; a epidemia desenfreada da AIDS que aumenta o numero de 
concessoes de beneficios por morte ou invalidez, tem comprometido a capacidade de 
financiamento do sistema de seguridade social. 

Alem de todos esses problemas, a capacidade de financiamento de seguridade social 
envolve tambem a questao da universalizacao da cobertura e do atendimento , pois se o 
atendimento a todas as pessoas contra todas as contingencias danosas a renda das pessoas e 
um dos pontos centrais de um ordenamento de seguridade social, o sistema deve encontrar 
solucoes para se financiar. 

Sendo assim, sem capacidade de financiamento, torna-se praticamente impossivel a 
ampliacao do sistema de modo a atender a todos que se encontrem na indigencia e necessitam 
de protecao social e assim, estender a protecao social e dar a tranquilidade necessaria a todos. 

6.1.7 A SEGURIDADE SOCIAL E A IGUALDADE DE GENERO 

A igualdade de tratamento entre os generos e um dos temas que devem permear as 
discussoes sobre os sistemas de seguridade social dos paises neste seculo, levando-se em 
consideracao nao somente o aspecto formal, mas os novos papeis que assumem os homens e 
as mulheres nessas sociedades, a fim de promover a igualdade real de genero. 

Embora a Constituicao Federal preveja a igualdade de tratamento para homens e 
mulheres, estas, na sua grande maioria, recebem menos que os homens. Ora, se num sistema 
baseado em contribuicoes sobre o salario, a mulher recebe salarios menores, o beneficio no 
futuro sera menor. Sem falar que muitas se encontram em servicos domesticos, de meio 
periodo ou ocasional, ou na economia informal, sem cobertura da seguridade social. 

Por outro lado, a igualdade entre homens e mulheres e um tema bastante recorrente 
nos direito humanos, sendo objeto de uma convencao sobre o assunto: a Convencao sobre a 
eliminacao de todas as Formas de Discriminacao contra a Mulher de 18/12/79, ratificada pelo 
Brasil em 1° de fevereiro de 1984. 

23 Primeiro objetivo listado na Constituicao federal para o ordenamento da seguridade social (artigo 194, 
paragrafo unico) 



8 9 

Nesse ponto, o desafio de uma igualdade de genero no ambito da seguridade social 
deve ser visto dentro de um desafio maior de igualdade de genero em todos os setores da 
sociedade como um desafio aos proprios direitos humanos. 
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7 A ASSISTENCIA SOCIAL NO SECULO XXI 

Os desafios para a assistencia social neste seculo XXI sao frutos do proprio contexto 
social, politico e economico que a sociedade brasileira vive atualmente em decorrencia da 
propria evolucao da sociedade. O mundo em que vivemos hoje e bem diferente do da primeira 
metade do seculo XX, quando foi desenvolvida a ideia de seguridade social e tracadas as 
diretrizes da assistencia social. 

A medida que a sociedade evolui, novas tecnologias se desenvolvem e novos riscos 
sociais, como conseqiiencia, aparecem. Tem-se dai um novo paradoxo para o sistema de 
seguridade neste seculo: aumentar a sua implementacao, o nivel de protecao social aos 
individuos a fim de alcancar toda a populacao contra todas as contingencias danosas que 
afetem a renda dos individuos, sem que haja um impacto nas contas publicas do Estado para 
torna-lo mais competitivo e atraente economicamente, sem, contudo, reduzir a protecao social 
ja existente. 

O novo seculo comecou com uma declaracao de solidariedade de livrar o mundo da 
pobreza por meio das Metas de Desenvolvimento do Milenio. O Brasil ratificou a Declaracao 
do Milenio das Nacoes Unidas24 adotada pelos 189 estados membros no dia 08/09/00, 
comprometendo-se a fazer tudo o que pudessem para ate 2015, erradicar a pobreza25, 
promover a dignidade e a igualdade humana, reduzindo pela metade o numero de pessoas que 
ganham quase nada e que por falta de oportunidade como emprego e renda nao consomem e 
passam fome. 

Uma das formas mais frequentes e conhecidas formas de se medir a pobreza e 
mediante a analise da linha de pobreza, definida a partir de um padrao de consumo alimentar. 
Dessa forma, uma pessoa e classificada de pobre se a sua renda per capita nao for suficiente 
para proporcionar o acesso aquele padrao alimentar. 

No RDH de 2003, os autores fizeram uma advertencia sobre o ritmo de diminuicao da 
miseria no Brasil: " apesar de a pobreza ter comegado a cair no comego dos anos 90, isso 
ocorreu de modo desigual - e nao tao rdpido quanto o necessario para o Brasil atingir a 

24 Composta de 08 metas com 18 objetivos e 48 indicadores, segundo o Relatorio do Desenvolvimento Humano -
RDH 2003. Disponivel em: www.undp.org/hdr2003. Acesso em 04 de abr de 2010. 
25 Um bilhao e duzentos milhoes de pessoas sobrevivem com menos do que o equivalente a US PPP $ 1,00 por 
dia - dolares medidos pela paridade do poder de compra de cada moeda nacional. (Idem). 

http://www.undp.org/hdr2003
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Primeira Meta do Milenio. Neste Relatorio os autores perguntavam porque tantas pessoas 
sao deixadas para tras mesmo se a evolucao global do Pais e positiva. A resposta, segundo 
eles, e que problema nao e a falta de recursos, mas a persistencia de um alto grau de 
desigualdade. 

Apesar dos avancos no combate a pobreza, o Brasil tem a 103 pior distribuicao de 
renda do mundo. Segundo o RDH 2006, nos ultimos cinco anos, o Brasil, um dos paises mais 
desiguais do mundo, tem combinado um solido desempenho economico com declinio na 
desigualdade de rendimentos e na pobreza: "Atualmente, o Brasil e o 10" mais desigual numa 
lista com 126 paises e territorios ". (RDH 2006) 

O desempenho brasileiro e avaliado no relatorio principalmente com base no indice de 
Gini — indicador de desigualdade de renda que varia de 0 a 1, onde o 0 representa uma 
situacao na qual toda a populacao possuisse uma renda equivalente, e 1 se apenas uma pessoa 
detivesse toda a riqueza do pais. No relatorio, o indice do Brasil e 0,580, menor que o da 
Colombia (0,586, nona no ranking dos piores) e pouco maior que os de Africa do Sul e 
Paraguai (0,578, empatadas na 1 la colocacao). 21 ,28 

O RDH 2006 destaca o programa Bolsa Familia como um dos responsaveis pelos 
avancos do Brasil, o qual tem feito transferencias de renda para 7 milhoes de familias que 
vivem na pobreza extrema ou moderada para ajudar na alimentacao, saude e educacao. 
Contudo, apesar dos avancos, o Brasil ainda e mais desigual do que todos os paises com 
Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) superior ao seu — o que mais se aproxima e o 
Chile, que tem um indice de Gini de 0,571. 

Segundo o relatorio: 

em apenas oito paises os 10% mais ricos da populacao se apropriam de uma fatia da 
renda nacional maior que a dos ricos brasileiros. No Brasil, eles abocanham 45,8% 
da renda, menos que no Chile (47%), Colombia (46,9), Haiti (47,7), Lesoto (48,3%), 
Botsuana (56,6%), Suazilandia (50,2%), Namibia (64,5%) e Republica Centro-
Africana (47,7%). No outro extremo, so em sete paises a parcela da riqueza 
apropriada pelos 10% mais pobres e menor que no Brasil. Os pobres brasileiros 
detem apenas 0,8% da renda, fatia superior a dos pobres de Colombia, El Salvador e 
Botsuana (0,7%), Paraguai (0,6%), e Namibia, Serra Leoa e Lesoto (0,5%). A 

' Relatorio de Desenvolvimento Humano- RHD 2006. Disponivel em: hhttp//hdr.undp.org/hdr2006.Acesso em 
04 deabr de 2010. 

Relatorio de Desenvolvimento Humano- RHD 2006. Disponivel em 
http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_desig. Acesso em 04 de abr de 2010. 
28 De 0 a 0,499,paises dom IDH baixo (geralmente paises subdesenvolvidos); de 0,500 a 0,799, paises com IDH 
medio (geralmente paises em processo de desenvolvimento); de 0,800 a 1, paises de IDH elevado (geralmente 
paises ricos ou em rapido processo de crescimento economico - emergentes). 

http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_desig
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comparacao entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres mostra que, no Brasil, a 
fatia da renda obtida pelo quinto mais rico da populacao (62,1%) e quase 24 vezes 

• 29 

maior do que a fatia de renda do quinto mais pobre (2,6%) . 

O relatorio destaca que reduzir a desigualdade e importante porque e uma das formas 
de acelerar a reducao da pobreza. A taxa de reducao da pobreza de um pais se da em funcao 
de dois fatores: o crescimento economico e a parcela desse incremento apropriada pelos 
pobres. Em outras palavras, quanto maior a parcela apropriada pelos pobres, maior sera a 
eficiencia do pais em transformar o crescimento em reducao da pobreza. 

O Programa Bolsa Familia de cunho assistencialista, nao so unificou a dispersao de 
modalidades de transferencia de beneficios de baixa cobertura existentes desde os anos 90, 
como constituiu a capacidade gerencial, tecnica e financeira, para operar um programa que 
atinge massivamente mais de 44 milhoes de brasileiros e tem provocado surpreendentes 
resultados no comportamento da distribuicao de renda do pais. Contudo, nao tem sido o 
bastante para assegurar a cada cidadao o direito a uma vida digna conforme explicitado no 
preambulo da Constituicao de 88, pois num pais de populacao de aproximadamente 184 
milhoes de brasileiros, 11,1 milhoes de familias (21% da populacao) sao pobres e 4,2 milhoes 
de familias (8,2% da populacao), sao extremamente pobres. 

Em 2007, o IBGE registrou que 11,81 % de pessoas residem em domicilios particulares 
permanente com renda domiciliar per capita (RDPC) menor que um quarto do salario 
minimo30. As entidades governamentais tem adotado o valor equivalente a um quarto do 
salario minimo vigente per capita como linha de pobreza, sem considerar a representatividade 
do salario minimo ao valor real de compra em determinado tempo e local31,32: 

Relatorio de Desenvolvimento Humano- RHD 2006. Disponivel em: hhttp//hdr.undp.org/hdr2006.Acesso em 
04 deabrde2010. 
30 Fonte: Microdados da PNAD (IBGE). Disponivel em: www.ipea.gov.br-estudosepesquisas-
politicassociais:acompanhamentoeanalise;boletimdepoliticassociais-companhamentoeanalide-2009-
anexoestatistico-n°17-pobreza-tabela9.3. Acesso em: 13 de abr de 2010. 
31 A racao considerada essencial, segundo o DIEESE, e composta de doze itens: carne, leite, feijao, arroz, 
farinha, tomate, pao cafe, banana, acucar, oleo e manteiga. Segundo este Orgao, o valor dessa cesta basica no 
mes de abril de 2010 em Joao Pessoa/PB, foi de R$ 203,86 (duzentos e tres reais e oitenta e seis centavos). 
Fonte: DIEESE, obtido em: https://www.dieese.org.br/rel/rac/tramai 10.xml#JOAOP, acesso em 16 de mai de 
2010. 
32 Salario minimo necessario calculado para uma familia composta de quatro pessoas pelo DIEESE em abril de 
2010 foi de R$ 1.987,26 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos). Salario minimo de 
acordo com o preceito constitucional "salario minimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender 
as suas necessidades vitais basicas e as de sua familia, como moradia, alimentacao, educacao, saude, lazer, 
vestuario, higiene, transporte e previdencia social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder 
aquisitivo, vedada sua vinculacao para qualquer fim" (Constituicao da Republica Federativa do Brasil, capitulo 
II, Dos Direitos Sociais, artigo 7°, inciso IV). Fonte: DIEESE, obtido em 
http://www.dieese.org.br/rel/rac/salminMenu09-05.xml, acesso em: 16 de mai de 2010. 

http://www.ipea.gov.br-estudosepesquisas-
https://www.dieese.org.br/rel/rac/tramai
http://www.dieese.org.br/rel/rac/salminMenu09-05.xml
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Partindo-se da premissa de que a Constituicao, Lei Maior de um Estado, garante em 
seu texto uma vida digna a seus cidadaos, e tendo em vista que as necessidades basicas da 
populacao pobre tem ficado aquem da garantia constitucional, torna-se necessario analisar o 
fim da assistencia social em diminuir as desigualdades sociais, promover os minimos sociais e 
atender as necessidades basicas dos cidadaos, servindo a quern dela necessitar, conforme 
previsto na LOAS. 

A assistencia social tem um corte horizontal, isto e, atua no nivel de todas as 
necessidades de reproducao social dos cidadaos excluidos, enquanto as demais politicas 
sociais tem um corte setorial como a educacao e a saude, cujo objetivo e nao permitir que 
pessoas se transformem em indigentes para que possam enfrentar a pobreza com dignidade 
com um padrao minimo provendo-lhes as condicoes para atender as contingencias sociais. 

Na Constituicao de 88, no que tange a seguridade social, toda a populacao esta 
formalmente incluida, mas rigorosamente discriminada pelos mais diversos criterios de 
elegibilidade como a miserabilidade, a deficiencia ou a inaptidao para a vida independente e 
para o trabalho para a concessao do beneficio de prestacao continuada no valor de um salario 
minimo, tanto para aqueles que nao conseguem se inserir no mercado de trabalho como 
aqueles que nao possuem condicoes financeiras de garantir o seu sustento de modo digno. 

O criterio da miserabilidade deixou a margem outras tantas pessoas que vivem em 
condicoes tao miseraveis quanto aquelas, isto e, as que recebem pouco acima do limite legal 
estabelecido. 

7.1 MISERABILIDADE 

A miserabilidade configura-se como um estado de pobreza extrema, de penuria, cujos 
criterios de afericao estao contidos no artigo 20 da Lei n. 8.742/93. O minimo existencial ou, 
conforme a Lei n. 8.742/93, o minimo social, e baseado no direito as condicoes minimas para 
a existencia humana digna, fruto de uma acao prestacional positiva do Estado. A lei n. 
8.742/93 determina, em seu artigo 1°, que a assistencia social devera prover os minimos 
sociais, visando ao atendimento de necessidades basicas, pois se trata de um direito do 
cidadao e um dever do Estado. 

Alem de dificil conceituacao, a miserabilidade nao e um termo atemporal, nem 
estanque, mas varia segundo circunstancias historicas, espaciais e sociais. No Brasil, nao 
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existe uma linha oficial para medir a miseria, como acontece na ONU (US$ 1 por dia). 
Segundo o economista Marcelo Neri, da Fundacao Getulio Vargas, considera-se miseravel 
aquele que tem renda domiciliar per capita de ate R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), para 
quern seria o bastante para comprar uma cesta de alimentos de 2.228 calorias.33 De acordo 
com os numeros do IBGE, em 2007 no Brasil, 11,81% da populacao nacional sobrevive com 
renda per capita menor que um quarto do salario minimo.34 

Embora o quadro da miseria tenha mudado substancialmente no Brasil35, o contingente 
de brasileiros que vivem na miserabilidade afrontando seus direitos a uma vida digna ainda e 
grande. Dessa forma, o Estado tem o dever de promover os recursos materials essenciais, 
garantindo o minimo social e as necessidades basicas para uma vida digna. Entretanto, e 
mister nao confundir essas duas garantias, que tentam afastar o cidadao da condicao de 
pobreza. A garantia do minimo social estaria ligada as condicoes minimas para que se possa 
conceber a ideia de existencia humana digna. Ja as necessidades basicas seriam algo 
fundamental ao homem, na sua qualidade de ser social como cidadao. 

Analisando a questao, PEREIRA faz uma comparacao e explica a diferenca entre as 
duas garantias: 

Minimo e basico sao, na verdade, conceitos distintos, pois, enquanto o primeiro tem 
conotacao de menor, de menos, em sua acepcao mais infima, identificada com 
patamares de satisfacao de necessidades que beiram a desprotecao social, o segundo 
nao. O basico expressa algo fundamental, principal, primordial, que serve de base de 
sustentacao indispensavel e fecunda ao que a ela se acrescenta. Por conseguinte, a 
nosso ver, o basico que na LOAS qualifica as necessidades a serem satisfeitas 
(necessidades basicas) constitui o pre-requisito ou as condicoes previas suficientes 
para o exercicio da cidadania em acepcao mais larga. Assim, enquanto o minimo 
pressupoe supressao ou cortes de atendimentos, como propoe a ideologia liberal, o 
basico requer investimentos sociais de qualidade para preparar o terreno a partir do 
qual maiores atendimentos podem ser prestados e otimizados. (PEREIRA, 2000. P. 
25) 

Ao ponderar a diferenca entre as garantias do minimo social e as necessidades basicas, 
verifica-se que estas nao sao imutaveis, ou seja, tendem a se alterar em razao da acao coletiva 
dos cidadaos, do avanco da ciencia, da escolaridade, do grau e perfil da producao economica, 
das forcas politicas. Uma vez considerado esse conjunto de fatores, que move e determina o 

33 O Globo de 23.09.2006, p. 31. 
34 Ver nota 30. 
35 Folhaonline divulgou em 15/04/2007 que pobreza extrema no mundo diminui 21% em 14 anos, diz Banco 
Mundial. Disponivel em: www.folha.com.br. Acesso em 12 de mai de 2010. 

http://www.folha.com.br
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que denominamos padrao de qualidade de vida dos cidadaos, os minimos sociais 
estabelecem os padroes de cjualidade de vida referenciados na busca da eqiiidade possivel e, 

portanto, devem estar proximos da qualidade de vida media presente numa nacao. 

7.2 MINIMO EXISTENCIAL 

O direito ao minimo existencial nao tem diccao constitucional propria. A Constituicao 
de 1988 nao o proclama em clausula generica e aberta, mas apenas se limita a estabelecer que 
constituem objetivos fundamentals da Republica Federativa do Brasil " erradicar a pobreza e 
a marginalizacao e reduzir as desigualdades sociais e regionais" (art. 3°, III), alem de 
imuniza-lo em alguns casos contra a incidencia de tributos como no artigo 5°, incisos XXXIV, 
LXXII, LXXIII, LXIV, artigo 153, §4°. 

O direito ao minimo existencial tem aparecido com mais freqiiencia nas declaracoes 
internacionais. Enquanto a Declaracao Internacional dos Direitos Humanos de 1948, em seu 
artigo XXV proclama que 

toda pessoa tem direito a um padrao de vida capaz de assegurar a si e a sua familia 
saude e bem estar, inclusive alimentacao, vestuario, habitacao, cuidados medicos e 
os servicos sociais indispensaveis, e direito a seguranca em caso de desemprego, 
doenca, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistencia fora de seu controle, 

na Declaracao do Milenio das Nacoes Unidas de 2000 aprovada pelos Chefes de Estado e de 
Governo afirmou-se: 

Nao pouparemos esforcos para libertar nossos semelhantes, homens, mulheres e 
criancas das condicoes degradantes e desumanas da pobreza extrema, a qual estao 
submetidos atualmente um bilhao de seres humanos. Estamos empenhados em fazer 
do direito ao desenvolvimento uma realidade para todos e em libertar toda a 
humanidade da carencia. Em consequencia, decidimos criar condicoes propicias, a 
nivel nacional e mundial, ao desenvolvimento e a eliminacao da pobreza. 

36 Para TORRES, deve ser mensurada pela garantia dos minimos sociais e das prestacoes positivas de Justica 
distributiva ligadas a educacao, saude, moradia e demais direitos sociais. (2009. p.20) 
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O minimo existencial, ou minimos sociais, expressao escolhida pela Lei n 8.742/93, 
integram tambem o conceito de direitos fundamentals, haja vista haver um direito as 
condicoes minimas de existencia humana digna que nao pode ser objeto de intervencao do 
Estado na via dos tributos, denominada imunidade, e que ainda exige prestacoes estatais 
positivas. 

Sem o minimo necessario a existencia cessa a possibilidade de sobrevivencia do 
homem e desaparecem as condicoes iniciais de liberdade, ou seja, a dignidade humana e as 
condicoes materials da existencia nao podem retroceder aquem de um minimo, do qual nem 
os inaptos para o trabalho, nem os desamparados, nem os deficientes e os indigentes podem 
ser privados. 

Nas licoes de TORRES (2009), o problema do minimo existencial se confunde com a 
propria questao da pobreza. Segundo o autor, ha que se distinguir a pobreza absoluta que 
corresponde a miseria e deve ser combatida pelo Estado e a pobreza relativa, que esta ligada 
as causas de producao economica ou de redistribuicao de bens, que sera minorada de acordo 
com as possibilidades sociais e orcamentarias. 

O combate a miseria e a pobreza esta associado a garantia do minimo existencial, as 
prestacoes positivas dos direitos sociais e ao direito ao desenvolvimento humano porque para 
que este ultimo aconteca e necessario que cada um possa ter igual acesso as oportunidades de 
desenvolvimento agora e no futuro, tendo em vista que nas sociedades pobres, o que esta em 
risco nao e a qualidade de vida, mas a propria vida. Sendo assim, a problematica do direito ao 
desenvolvimento humano se abre para duas ordens diferentes: a qualidade de vida e o 
combate a pobreza. 

A qualidade de vida , segundo TORRES, 

6 a combinacao de varios fazeres e seres, chamados genericamente de 
funcionamentos que vao da boa alimentacao e da ausencia de doenca ate o auto-
respeito e a preservacao da vida na comunidade (...) a liberdade que a pessoa tem 
para seguir uma especie de vida ou outra. (TORRES, 2009, p. 19) 

Quanto ao combate a pobreza, antes de rudo, deve-se distinguir a pobreza absoluta da 
pobreza relativa, eis que a primeira desafia o status positivus libertatis37, gerando a 
obrigatoriedade de prestacao publica por parte do Estado e, portanto, constitui-se em direito 

37 Direitos que carecem da protecao estatal positiva. TORRES, 2009, p. 241. 
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subjetivo para o cidadao, enquanto que a pobreza relativa carece de interpositio legislatoris 
na alocacao de verbas necessarias a entrega de prestacoes vinculadas aos direitos sociais. 

Contudo, no que tange a erradicacao da pobreza, a distincao se torna despicienda, 
porque nao se pode fracionar a acao estatal, tendo em vista que a superacao da pobreza 
relativa postula previamente a da miseria. Ademais, as politicas publicas devem ser 
integradas, eis que envolvem questoes de liberdade e de minimo existencial e, ao mesmo 
tempo, aos direitos sociais. Ou seja, sem o combate as causas da supressao das liberdades 
basicas, dos minimos sociais ou dos direitos constitucionais fundamentals, nao se chega a 
erradicacao da pobreza relativa e da carencia de direitos sociais. 

SARLET (2001) deixa claro que o minimo existencial esta imbricado na dignidade 
humana, chamando a atencao para dois pontos relevantes: que a dignidade humana e principio 
fundamental para a defesa dos direitos sociais a prestacoes; e que a dignidade humana se abre 
para o jogo de ponderacao com outros principios constitucionais diante de interesses 
emergentes, como erradicar a pobreza e a marginalizacao e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais, conforme preceitua o artigo 3°, inciso III da CF/88. 

Por outro lado, Canotilho pondera a respeito do minimo social: 

Os direitos sociais, pelo contrario, pressupoem grandes disponibilidades fmanceiras 
por parte do Estado. Por isso, rapidamente se aderiu a construe**0 dogmatica da 
reserva do possivel (Vorbehalt des Moglichen), para traduzir a ideia de que os 
direitos sociais so existem quando e enquanto existir dinheiro nos cofres piiblicos. 
Um direito social sob "reserva dos cofres cheios" equivale, na pratica, a nenhuma 
vinculacao juridica. Para atenuar essa desoladora conclusao adianta-se, por vezes, 
que a linica vinculacao razoavel e possivel do Estado em sede de direitos sociais se 
reconduz a garantia do minimo social. Segundo alguns autores, porem, esta garantia 
do minimo social resulta ja do dever indeclinavel dos poderes publicos de garantir a 
dignidade da pessoa humana, e nao de qualquer densificacao juridico-constitucional 
de direitos sociais (CANOTILHO, 2004. p. 127). 

Contudo, o problema que envolve a relacao entre o minimo social e a escassez relativa 
de recurso esta nas escolhas que deverao ser feitas porque decidir investir os recursos em 
determinadas areas significa, no mais das vezes, deixar de atender outras necessidades. A 
questao exige o estabelecimento de prioridades e criterios de escolha que poderao variar no 
tempo e no espaco, de acordo com as necessidades sociais mais urgentes. 

Competencia orcamentaria do legislador. 
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7.3 A RESERVA DO POSSIVEL E O ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

O minimo existencial, como visto, corresponde ao conjunto de situacoes materials 
indispensaveis a existencia humana digna, considerada nao apenas de existencia fisica como 
a sobrevivencia e manutencao do corpo, mas tambem espiritual e intelectual, aspectos 
fundamentals em um Estado que se pretende, de um lado, democratico, demandando a 
participacao dos individuos nas deliberacoes publicas, e, de outro, liberal, deixando a cargo de 
cada um seu proprio desenvolvimento. 

Em que pese a protecao estatal para promo ver os direitos sociais e economicos, a CF/ 
88 inaugurou um limite de dignidade, do qual ninguem deve temer ficar aquem, o minimo 
existencial, que segundo TORRES, representa um conjunto imprescindivel de condicoes 
iniciais para o exercicio da liberdade, que ele assim especifica: "os direitos a alimentacao, 
saude e educacao, embora nao sejam originariamente fundamentals, adquirem o status 
daqueles no que concerne a parcela minima sem a qual o homem nao sobrevive" (TORRES, 
2009, p. 24) 

CANOTILHO (2002), coloca a efetivacao dos direitos sociais, economicos e culturais 
" dentro de uma reserva do possivel e aponta a sua dependencia dos recursos economicos." 
Verifica-se, entretanto, que as normas constitucionais, por serem normas de direito publico, 
no mais das vezes, exigem dispendio de dinheiro, isto e, a existencia de recursos configura 
uma limitacao economica e real a eficacia juridica dessas normas. Contudo, os direitos sociais 
nao sao os unicos a custar dinheiro, como comumente se apregoa. Tambem os direitos 
individuals e os politicos demandam gastos por parte do Poder Publico. A diferenca entre 
essas categorias de direitos, portanto, nao e de natureza, mais de grau. 

O discurso atual e de que os direitos sociais, diferentemente dos individuals e 
politicos, dependem de prestacoes positivas do Estado para sua implementacao, enfrentando 
assim o problema da escassez dos recursos publicos, sempre menores que as necessidades, 
mas tal afirmacao nao procede, conforme se demonstrara. 

Inicialmente, cumpre atentar que a realizacao dos direitos individuals e politicos 
tambem demandam prestacoes estatais e nao apenas omissoes, ainda que em nivel menor que 
os direitos sociais. Tambem a garantia dos direitos individuals exige prestacoes positivas do 
Estado, ao menos porque e necessario que esse crie e mantenha uma estrurura administrativa, 
o aparelhamento estatal, apta a assegurar o respeito a tais direitos. 
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Quanto a escassez de recursos, ressalte-se que no Brasil, segundo a CF/ 88, 0 CUStO 
financeiro da implementacao dos direitos sociais e universais deve ser coberto pelo 
Orcamento Publico. Assim, pela ordem, tem-se que primeiro se define o direito; em seguida, 
o quanto ele vai custar; e, por ultimo, as fontes para seu financiamento. Nessa perspectiva, 
perde qualquer significado falar em escassez de recursos quando se trata de assegurar a 
efetividade dos direitos a saude, a educacao e a assistencia social, pois se determinado servico 
publico e considerado um Direito Universal, nao se pode falar em escassez de recursos. 

A CF 88, ao separar a Ordem Social da Ordem Economica, assumiu, na sua plenitude, a 
primazia dos direitos sociais na estruturacao das relacoes entre Estado, mercado e individuos, 
retirando-os da esfera restrita dos direitos trabalhistas para remete-los aos principios da justica 
social que fundamentam a universalizacao da cidadania e inovou ao consagrar a Seguridade 
Social, como "um conjunto integrado de acoes de iniciativa dos Poderes Publicos e da 
sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia 
sociaV (Titulo VIII, Capitulo II, Secao I, art. 194). 

A inclusao da assistencia social como parte da seguridade social, apesar de suas 
diferencas institucionais e de condicoes de acesso, introduz a nocao de direitos sociais 
universais como parte da condicao de cidadania, desvinculando os beneficios sociais da 
existencia de contribuicoes preteritas, na medida em que os direitos sociais seriam financiados 
pela sociedade, de forma direta ou indireta (art. 195 da CF/88) e garantidos pelo Estado. 

Este novo modelo de protecao social foi expresso nos principios organizadores da 
Seguridade Social ja descritos no item 4.2 deste trabalho. Alem disso, introduziu a nocao de 
uma renda de sobrevivencia, de carater nao contributivo, ao assegurar um beneficio financeiro 
de prestacao continuada para idosos e deficientes incapazes de trabalhar. 

Para assegurar as bases legais e financeiras da Seguridade Social foram estabelecidas 
contribuicoes especificas que se caracterizam por sua diversidade e sua vinculacao ao 
Orcamento da Seguridade Social. Por meio da diversificacao das fontes, buscava-se assegurar 
fontes alternativas a folha de salarios, reduzindo os impactos das crises economicas e 
aumentando a solidariedade da sociedade com o custeio da protecao social. 

Com a vinculacao ao Orcamento da Seguridade Social - OSS, o legislador buscou 
evitar que os recursos oriundos das contribuicoes sociais fossem utilizados para finalidades 
alheias a provisao dos direitos sociais. Com a criacao do OSS tambem se afirmou a 
precedencia da cobertura dos direitos sociais sobre a disponibilidade de recursos, tornando 
impositiva a busca de novas fontes complementares toda vez que o total de recursos 
vinculados nao fosse suficiente para suportar financeiramente os direitos sociais liquidos. 
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Entretanto, o Orcamento da Seguridade Social tem sido minguado e ameacado 
constantemente pela existencia da Desvinculacao de Receitas da Uniao - DRU, que desde 
1994 drena 20% (vinte por cento) dos recursos das contribuicoes sociais para outras 
finalidades. 

Na concepcao original, o Orcamento da Seguridade seria uma peca autonoma (ar. 165, 
§ 5°, III); elaborado de forma integrada pelos orgaos responsaveis pela saude, previdencia e 
assistencia social (art. 195, §2°) e contaria com recursos especificos, ou vinculados na 
linguagem das financas publicas, abrangendo a folha de salarios, patrao e empregado; da 
receita ou o faturamento das empresas e o lucro (art. 195, inc. I a V); alem da receita de 
prognosticos (art. 195, III); e do importador de bens ou servicos do exterior (art. 195, IV). 

Da analise do Orcamento da Seguridade Social, observa-se que o montante dos 
recursos ali consignado nao e desprezivel. Por sua vez, quando se analisa a destinacao dos 
recursos desse orcamento, ve-se que uma parcela desses recursos e desviada para o superavit 
primario, sob o respaldo da Emenda da Desvinculacao de Receitas da Uniao - DRU; outra 
parcela e destinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal a financiar os encargos 
previdenciarios da Uniao no Regime Juridico Unico - RJU. 

A CF/88 preve um regime juridico unico para o servidor publico, regime proprio e 
com caracteristicas singulares, diverso daquele aplicado aos empregados da iniciativa privada 
e publica, comumente chamados de estatutario e celetistas, respectivamente. Assim, temos no 
modelo atual regras gerais para os celetistas, e especificas para o servidor publico, tanto em 
relacao ao trabalho exercido, remuneracao e direitos afins, quanto em relacao a previdencia. 

Desse modo, ha tambem um regime previdenciario geral, garantindo a maioria dos 
trabalhadores, de filiacao obrigatoria, denominado de Regime Geral de Previdencia - RGPS, e 
um regime proprio aplicavel ao servidor publico, com regras especificas, exposto pelo artigo 
40, § 12 da CF/88 que as disposicoes relativas ao RGPS serao aplicadas aos servidores 
publicos apenas subsidiariamente. 

Dessa disposicao, conclui-se que o Sistema de Seguridade Social nao abrange a 
previdencia dos regimes proprios dos diversos Estados-membros, Municipios, Distrito 
Federal e Uniao, de modo que nao poderia ser computado como despesa da Seguridade Social 
o custeio dos beneficios previdenciarios dos inativos da Uniao, pois alem de atacar a boa 
hermeneutica dos dispositivos constitucionais citados, ofende a logica do federalismo 
cooperativo, instituido pela CF/88. 

Segundo CALCIOLARI, 
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apos a reducao destas receitas e ainda considerando as desvinculacoes, o orcamento 
da seguridade apresentou ate outubro de 2008, um total de receitas de R$ 249.505,9 
milhoes e que apos a reducao das despesas com a previdencia do regime proprio, 
tem-se que total de gastos em politicas relacionadas ao sistema da seguridade foi de 
R$ 241.345,0 milhoes, o que apontaria um superavit de R$ 8.160,9 milhoes 
destinados ao orcamento fiscal, que representa aproximadamente 2,8% do total 
arrecadado (CALCIOLARI, 2009, p. 155). 

C ) 

Analisando os anos anteriores, seguindo essa mesma metodologia, e, considerando 
as receitas apos as desvinculacoes, teremos: 
I - Em 2007 um deficit divulgado de R$ 33.341,3 milhoes e um superavit real de R$ 
1.311,1 milhoes, 0,46% do total arrecadado; 
II - Em 2006 um deficit divulgado de R$ 36.909,9 milhoes e um deficit real de R$ 
4.331,7 milhoes, 1,72% do total arrecadado; 
III - Em 2005 um deficit divulgado de R$ 21.820,2 milhoes e um superavit real de 
R$ 8.485,1 milhoes, 3,68% do total arrecadado; 
IV - Em 2004 um deficit divulgado de R$ 20.815,1 milhoes e um superavit real de 
R$ 11.230,3 milhoes, 5,58% do total arrecadado; 
V - Em 2003 um deficit divulgado de R$ 25.582,9 milhoes e um superavit real de 
R$ 4.705,6 milhoes, 2,84% do total arrecadado; (CALCIOLARI, 2009, p. 157) 

(...) 

Com base nesses dados, verifica-se que ha um superavit nas receitas da seguridade 
social, mesmo apos a aplicacao da desvinculacao de rendas da Uniao e que sem a DRU, o 
superavit da seguridade social fica ainda mais premente e tem evoluido, conforme afirma 
CALCIOLARI (2009), apos analisar os dados fornecidos pela Associacao Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em 2007. 

Sendo assim, conclui-se que parte da crise da efetividade dos direitos sociais no Brasil 
atual tem como razao a crise do orcamento social e nao a escassez de recursos, pois se verifica 
que ha uma ampliacao de arrecadacao para os fins sociais e a sua desvinculacao para 
utilizacao diversa da constitucionalmente imposta. 

Na area da assistencia social, o aumento da cobertura do Beneficio de Prestacao 
Continuada - BPC e dos programas de transferencia condicionadas -Bolsa Familia, tem 
representado um importante instrumento na reducao da miseria e da pobreza. No entanto, as 
condicoes restritivas para o acesso ao BPC - renda per capita familiar de meio salario minimo 
e a reserva do possivel impedem que milhares de idosos e deficientes sejam beneficiados. 

Na verdade, a dificuldade em aplicar a reserva do possivel em solo nacional, segundo 
adverte CALCIOALRI, 
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deve-se a adaptacao mal-feita implementada pelos interpretes brasileiros de um 
topos da jurisprudencia constitucional alema, que entende que a construcao de 
direitos subjetivos a prestacao material de servicos publicos pelo Estado esta sujeita 
a condicao de disponibilidade dos respectivos recursos. De acordo com a teoria 
alema, a decisao sobre a disponibilidade dos recursos caberia aos orgaos 
govemamentais, nos limites de sua discricionariedade. e dos parlamentos, atraves da 
composicao dos orcamentos publicos. (CALCIOLARI, apud KRELL. 2009, p. 169) 

Ressalte-se que diante das disparidades sociais existentes entre a Alemanha e os 
demais paises perifericos, assim como o Brasil, condicionar a realizacao dos direitos 
economicos, sociais e culturais a existencia de recursos disponiveis no contexto brasileiro, 
significa reduzir a eficacia destes direitos a zero, relativizar sua universalidade, condenando-
os a serem considerados direitos de menor importancia. 

Dai que nao pode prevalecer a justificativa, geralmente utilizada, sobre a 
impossibilidade material de angariar recursos com o proposito de impedir a mudanca social, 
pois na maioria das vezes, o problema reside na escolha de prioridades na aplicacao dos 
recursos de acordo com as necessidade sociais mais urgentes e combater a fome e a exclusao 
social de milhoes de brasileiros que vivem a margem da sociedade, deve ser encarado como 
prioridade maxima, pois o que verdadeiramente frustra a efetivacao de direito reconhecido 
como fundamental nao e a exaustao de determinado orcamento, e a opcao politica de nao se 
gastar dinheiro com aquele mesmo direito. 

Se os meios financeiros nao sao ilimitados, deve-se privilegiar o atendimento dos fins 
considerados essenciais pela Constituicao, ou seja, aqueles decorrentes da dignidade da 
pessoa humana e o minimo existencial, ate que eles sejam realizados. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

E inquestionavel que o ser humano, por essa simples condicao, e portador de alguns 
direitos, considerados como fundamentals, porque sao inerentes a essa condicao de pessoa, os 
quais sao mesmo anteriores e ate mesmo superiores ao proprio Direito positivado e dele 
independem. Esses direitos, pela sua natureza e relevancia, sao universais, perenes 
inalienaveis e sem eles o homem nao se realiza integralmente com ser. 

Embora o conceito e a classificacao dos direitos fundamentals tenham sofrido, e ainda 
possam softer variacoes no tempo e no espaco, tem-se entendido que eles podem se apresentar 
sob varias modalidades, desde os chamados civis e politicos ate os denominados de 
economicos, sociais e culturais, e, mais modernamente, os de solidariedade. 

Ainda que todos os direitos fundamentals sejam vitais para o ser humano, e 
incontestavel que os chamados direitos fundamentals sociais assumem um papel de maior 
relevancia dentre os demais, ainda que para alguns doutrinadores e aplicadores do direito eles 
nao sejam considerados como fundamentals, ou nem mesmo como direitos. 

Essa hegemonia dos direitos sociais decorre da circunstancia de que eles se dirigem ao 
mais intimo e pessoal do ser humano, na medida em que tratam da satisfacao das mais 
elementares e vitais necessidades da pessoa como a vida com saude e dignidade, a 
alimentacao como meio de subsistencia, o trabalho como valor social, as pensoes em caso de 
incapacidade, o lazer e a educacao como formas de realizacao e a habitacao como abrigo 
seguro. 

Com efeito, de pouco adiantam os direitos de liberdade e de igualdade, sem a 
efetivacao dos direitos sociais, pois de nada vale a liberdade de expressao, sem o alimento que 
nutre o corpo; nem a liberdade de locomocao, se a saude nao permite movimentos e se nao ha 
uma moradia para onde ir e de onde vir. 

Do mesmo modo, nao se pode falar em liberdade, quando ela e meramente formal e 
quando existe uma desigualdade social tao profunda que desequilibra as relacoes individuals. 
Entre o importantissimo direito de votar e o vital direito de se alimentar, certamente o 
segundo e mais importante e mais premente para o ser humano. 

As necessidades sociais sao tao antigas quanto a propria vida na Terra e ja existiam 
antes da criacao das leis, do Estado, das teorias economicas, da cidadania; ja existiam antes 
mesmo do seu proprio reconhecimento formal como direito fundamental do homem. 
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Tambem e certo que essas necessidades sociais sao, em grande parte, atendidas pelo 
sistema de seguridade social, que objetivam assegurar ao individuo, seja isoladamente, seja 
vivendo em grupo, condicoes minimas para uma sobrevivencia digna. Por conseguinte, nao ha 
como negar o status de direito fundamental ao direito de acesso a Seguridade Social. Sendo 
assim, e preciso que esse direito esteja suficientemente garantido no ordenamento juridico, 
nao apenas em nivel constitucional, mas tambem no piano institucional. 

Nestas circunstancias, sendo a Seguridade Social uma instituicao e um instrumento 
da acao estatal que traca politicas de acao social tendentes a satisfacao das necessidades 
basicas do individuo, deve estar a salvo das crises economicas; deve gozar de especial atencao 
do Estado e da Sociedade; deve ser preservada como sistema de protecao e de redistribuicao 
de renda; deve estar acima e alem de quaisquer fronteiras, inclusive as territorials, albergando 
o ser humano onde ele se encontrar, independentemente de sua nacionalidade, da suas origens 
e das suas condicoes pessoais. 

Nao ha como se negar o papel do Estado nesse campo. Desde que o homem passou a 
viver em comunidade e abriu mao de uma parcela de sua liberdade individual em favor de um 
grupo politicamente organizado, esse grupo, hoje representado pelo Estado, tem o dever de 
dar-lhe amparo e protecao, atendendo-o em suas necessidades basicas resultantes da sua 
propria existencia e dos riscos que a vida em sociedade acarreta. 

E do interesse da sociedade e, por conseqiiencia, do Estado, ate para a sua propria 
seguranca e sobrevivencia como instituicao, que os seus membros estejam acobertados diante 
das vicissitudes da vida e disponham do minimo indispensavel para uma existencia digna. 

A afirmacao de que os direitos sociais no Estado moderno tem sua efetividade 
relacionada com a reserva do possivel, e situacao a que so deve ser considerada apos a analise 
detida das possibilidades orcamentarias e como se verificou da contraposicao das despesas e 
receitas da Seguridade Social, a situacao claramente superavitaria afasta por completo aquela 
argumentacao. 

A positivacao dos direitos fundamentals sociais decorreu de demandas sociais e com 
o seu desenvolvimento historico teve-se a criacao paulatina de um aparato e estrutura de 
atendimento as contingencias e riscos sociais em busca de uma efetiva rede de protecao 
social. 

A protecao social, que em principio, constituiu-se apenas como caridade e 
filantropia, progressivamente, passou a ser considerada como um direito, e, posteriormente, 
num patamar civilizatorio mais recente, transformou-se em verdadeiro direito fundamental 
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material, vinculado a pessoa humana em sua dignidade intrinseca, conforme reconhecido na 
constituicao, no piano juridico interno dos Estados e na normativa internacional. 

A partir desse prisma, o Estado passa a direcionar seus fins, suas politicas e servicos 
publicos, assim como toda a atividade de coordenacao social e regulamentacao propria do 
ordenamento juridico para a consecucao desse primado. 

Sabe-se que nao e possivel diretamente ao individuo, isoladamente, ou mesmo em 
grupo, criar, organizar e manter um sistema de protecao. Cabe ao Estado faze-lo, ate porque 
essa protecao repousa fundamentalmente numa nocao de solidariedade e de justica social. 
Ademais, sistemas particulares ou privados tem ao contrario, caracteristicas de individualismo 
e egoismo, incompativeis com a vida em sociedade. 

A implementacao fatica da dignidade humana e o que legitima a existencia do 
Estado nos ordenamentos constitucionais modernos. Sendo assim, e inegavel que a 
Seguridade Social constitui-se em um dos mais relevantes direitos fundamentals da pessoa 
humana em garantia institucional e em dever indelegavel do Estado, nao podendo este, 
portanto, sob o argumento de incapacidade financeira, delegar a iniciativa privada o encargo 
da protecao social, ao menos no que respeita aos seus padroes minimos, mas intervir como 
forma de tornar reais e efetivos os ideais de solidariedade, de bem comum e de justica social. 

O maior desafio da Seguridade Social para o seculo XXI, como instrumento de 
combate a exclusao social e, antes de tudo, encarar a Seguridade Social atraves de um olhar 
social e do impacto que esse ordenamento de protecao social gera na vida das pessoas e nao 
somente pelo lado financeiro, do impacto que gera no orcamento publico, mas, sobretudo, 
pela razao principal da sua existencia que e de preservacao dos direitos humanos, da 
dignidade da pessoa humana e de combate as vicissitudes da vida. 
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