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RESUMO 

O presente trabalho versara, sobre um assunto bastante hodierno e de grande 
importancia no ambito do direito Previdenciario brasileiro, qual seja o Salario-
matemidade. Incluso dentre as Prestacoes em Geral de Previdencia Social, artigo18, 
I, alinea g, da Lei n° 8.213, de 24 de Julho de 1991, o Salario-maternidade sera 
analisado no tocante ao seu efetivo desvio de finalidade. Torna-se relevante esse 
estudo, pelo fato de se verificar que as beneficiadas nao utilizam o dinheiro recebido 
da forma prevista em lei. Justifica-se a escolha do tema como forma de auxilio aos 
estudiosos do Direito Previdenciario patrio, por ser tema sem solidificagao 
doutrinaria, apesar de ser um problema deveras contemporaneo. A metodologia 
adotada dar-se-a atraves da pesquisa bibliografica, baseada em livros e textos da 
melhor doutrina no ambito do Direito e do emprego do metodo dedutivo, atraves do 
qual parte-se da analise dos aspectos gerais do salario-maternidade para entao se 
evidenciar os aspectos do desvio de finalidade propriamente dito. Desta feita, visa-
se a extincao desse mau uso, atraves de politicas de conscientizacao bem como de 
um rigoroso controle de natalidade. Inicialmente tratar-se-a do historico do salario-
maternidade no direito estrangeiro com enfoque ao direito brasileiro, trazendo um 
conceito aberto de salario-maternidade. A seguir, sera examinada a legislacao atual 
sobre o salario-maternidade, quais sejam: Constituigao Federal de 1988, Lei n°. 
8.213/91, Decreto n°. 3.048/99 e a novel Lei n°. 11.770/08. Posteriormente, se fara 
uma correlacao dos pontos sobreditos, abordando o desvio de finalidade em si. 
Verificou-se que muitas mulheres se utilizam da gravidez, na maioria das vezes sem 
planejamento, com o escopo de adquirirem o beneficio do salario-maternidade o 
qual e tido como um precioso auxilio a familia, sendo por vezes a sua principal fonte 
da renda, entao utilizado para aquisicao de eletrodomesticos, moveis e ate mesmo 
para fazer pequenas reformas e construcao de comodos na residencia da familia. 

Palavras-Chaves Salario-maternidade.Desvio de Finalidade. Realidade 



ABSTRACT 

This work versa, on a subject very modern and very important Previdenciario under 
Brazilian law, which is the maternity-salary. Included among the benefits in the 
General Welfare, artigo18, I point g of Law no. 8213, to July 24, 1991, the maternity-
salary will be reviewed as to their actual diversion of purpose. It is important that 
study, because it is found that the beneficiaries do not use the money received in the 
manner prescribed by law. It is the choice of theme as a way to help students of the 
Social Security Laws vernacular, as doctrinaire theme without solidification, despite 
being a truly contemporary problem. The methodology will be given through the 
literature search, based on the best books and texts under the doctrine of 
employment law and the deductive method, which is part of the analysis of the 
general aspects of maternity pay for it then highlight the aspects of the purpose 
deviation of itself. This time, aims to extinction of that misuse, through political 
awareness and a strict birth control. Initially it will be the history of maternity pay in 
foreign law with a focus to Brazilian law, bringing an open concept of pay-
motherhood. Next is considered the current legislation on maternity pay, namely: the 
Federal Constitution of 1988, Law no. 8.213/91, Decree no. Law 3.048/99 and the 
novel No. 11.770/08. Later, it will make a correlation of sobreditos points, addressing 
the misuse of end in itself. It was found that many women are used in pregnancy, 
most often without planning, with the aim of gaining the benefit of wage and maternity 
which is considered a valuable aid to the family, and sometimes the main source of 
income, then used to purchase appliances, furniture and even for small reforms and 
construction of rooms in the residence of the family. 

Keywords-salary maternity.Deviation of Purpose. Reality 
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INTRODUCAO 

O legislador com o intuito de proteger a mulher gestante, capitulou na 

Constituicao Federal de 1988, artigo 7°, inciso XVIII, "a licenca a gestante, sem 

prejuizo do emprego e do salario, com a duracao de cento e vinte dias". 

Desse modo, tem-se que o salario-maternidade figura dentre as modalidades 

de Prestacoes em Geral de Previdencia Social, artigo18, I, alinea g, da Lei n°. 8.213, 

de 24 de Julho de 1991, consistindo este, em uma das especies de beneficio que 

possuem legitima tutela legal. 

Especificamente, o salario-maternidade encontra-se esculpido na subsecao 

VII, art. 71 ao 73 da supracitada lei. 

E de bom alvitre fazer uma laconica distincao entre salario-maternidade e 

licenca-maternidade. 

O salario-maternidade e o efetivo pagamento pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, do beneficio a segurada gestante, pelo periodo em que esta 

ficou afastada das suas atividades laborais. 

A licenca-maternidade e, pois, o periodo de 120 (cento e vinte) dias, 

atualmente podendo chegar aos 160 (cento e sessenta) dias, do afastamento da 

empregada de suas atividades laborais. 

Tem-se que o salario-maternidade e uma benfeitoria a que tern direito as 

seguradas empregada, empregada domestica, contribuinte individual e facultativa, 

por ocasiao de parto natural, em caso de adocao ou guarda judicial para fins de 

adocao. 
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A metodologia aqui utiiizada foi o bibliografico, historic©, evolucao, 

depoimentos, sendo entao selecionados os mais renomados juristas no ambito do 

Direito Previdenciario Brasileiro, bem como a pesquisa contemporanea atraves da 

Internet, com o intuito de melhor enriquecer a pesquisa em tela. 

Fundamentado na metodologia empregada por esse trabalho, mister sera a 

necessidade de dividir este trabalho em 3 (tres) capitulos, de forma sistematica e 

obedecendo uma ordem logica para um juizo do assunto em pauta. 

0 primeiro capitulo versara sobre os aspectos gerais do salario-maternidade, 

fazendo uma abordagem historica do beneficio no direito estrangeiro, bem como o 

entendimento de origem e conceito no ambito do direito brasileiro. 

Em seguida, passar-se-a para o segundo capitulo o qual tratara 

especificamente da legislacao atual referente ao salario-maternidade que sao a 

Constituicao Federal de 1988, a Lei n°. 8.213/91, o Decreto n°. 3.048/99 , bem como 

a recente Lei n°. 11.770/08, os quais elucidarao acerca das finalidades, requisitos e 

peculiaridades do beneficio em estudo. 

O terceiro e derradeiro capitulo abordara o foco precipuo da pesquisa, que e 

o desvio de finalidade propriamente dito, destacando a realidade de casos de 

familias que desvirtuam o sentido legal do beneficio utilizando-o de forma indevida 

daquela prevista expressamente em lei. 



CAPlTULO 1 ASPECTOS GERAIS DO SALARIO-MATERNIDADE 

1.1 Historico do Salario-maternidade no Direito Estrangeiro 

Na antiguidade, as primeiras manifestacoes de protecao social se apontaram 

em epocas remotas, visto que em Teofrasto (228 a.c), encontra-se referenda a 

assistencia existente na Helade, cujos membros contribuiam para um fundo, a conta 

do qual era prestado socorro aos contribumtes que viessem a ser atingidos pela 

adversidade. 

Em Roma existiram associacoes de finalidades similares, dedicadas a 

protecao de seus membros, ao lado de i n s t i t u t e s de caridade chamadas 

brephotrophium, orphanotrophium, gerontocomium, xenodochium, nosocomium. 

Em relacao ao trabalhador ativo existem textos que cogitam a sua protecao, 

senao, no direito de Roma, ao menos na Lei Lombarda, que incorporava a 

magnitude do edificio juridico romano, o Edito de Rotario. 

Assim, a mais antiga concepcao da responsabilidade patronal pelo acidente 

de trabalho, dando-se o primeiro passo para destacar a ideia de culpa do 

fundamento da reparacao devida por dano decorrente de atividade laboral. 

Se, no entanto, a tendencia do socorro devido ao infortunado presente na 

admiravel construcao juridica romana nao foi tao desenvolvida, isso se deu pela 

forma alegorica pela qual os homens de entao encaravam o cidadao humilde bem 

como as suas necessidades. 
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Na Idade moderna, a ruina do Imperio Romano do Ocidente oferecera lugar 

aos reinos barbaros e ao feudalismo. A evolucao socio-economica veio propiciar, no 

seculo X, o ressurgimento das trocas comerciais e o incremento das concentracoes 

urbanas, mesmo em regioes em que, anteriormente, a vida rural era preponderante. 

Nas modernas cidades, a vida urbana acomodou o trabalho e outras formas 

de cooperagao e organizacao, desconhecidas do trabalho servil preso a gleba, 

associando os artesoes em guildas e corporacoes de oficios. 

As guildas foram, para os artesoes, assoc ia tes de protecao mutua, que 

ampliaram o circulo de sua atuacao, regulamentando o trabalho e elevando-se o 

nivel de verdadeiras corporacoes profissionais. 

Em meio a essas corporacoes, estruturadas para a realizacao do trabalho 

artesanal, nao faltou quern tivesse imaginado um lineamento de seguro social, 

correta antecipacao do que, em nossos tempos, se veio fazer, nao obstante Ihe 

faltasse o cunho estatal e compulsorio do seguro contemporaneo. 

Nesse sentido, citam-se varias iniciativas dessa ordem, tais como a dos 

peleteros de marta, em Paris e a dos calafates de Veneza. Tais formas de protecao 

do trabalhador jamais conseguiram moldar um sistema apoiado na solidariedade, 

enderecado a toda uma classe ou categoria da populacao, nem mesmo a de uma 

profissao. 

Desse modo, a assistencia publica e a beneficencia privada nao se faziam 

sob o pressuposto de um dever social a cumprir, pois muito ainda teriam de veneer 

na consciencia social. 

Assim sendo, mesmo carregado de sentimento de caridade inspirado pelo 

ensinamento cristao, enfrentaram essas formas de amparo, obstaculos de 

indesconhecivel importancia, ja que nao se afirmara ainda, na consciencia dos 
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cidadaos, o reconhecimento de que seria imperativa a adocao de um sistema 

respaldado em normas juridicas, consagrando a assistencia como direito individual. 

Com a Revolugao Francesa e o Liberalismo, a assistencia publica e a 

beneficencia agiam de maneira descomprometida, em proveito do desventurado, 

com naturais oscilacoes de intensidade e de amplitude, ditadas pela politica de cada 

governante. 

Ao eclodir a Revolucao Francesa, em 1789, a Declaracao de Direitos do 

Homem e do Cidadao pareceu inscrever entre os seus principios basicos a pedra 

fundamental da moderna seguridade social. 

0 escopo social a ser enfrentado no caso, era o mesmo de anteriormente, 

qual seja: a seguranca do homem diante dos ricos da vida. 

A diferenca habitava em que pela Declaracao, o auxilio prometido passava a 

ser uma divida da sociedade, do que decorria, claramente, ser glorificado "direito do 

cidadao". 

Sendo reconhecido o direito supracitado, estaria instaurada a era da 

seguridade social, pois se teria no rol dos direitos do homem, juridicamente 

protegidos, o de ser amparado pelo Estado em todas as situagoes de necessidade, 

proveniente de um risco social. 

Destarte, tudo o que, na aspiracao de amparar aquele economicamente debil, 

se viesse a pretender, com base em uma ag io estatal, ajudaria, as vistas dos 

pregoeiros da economia liberal, por aumentar a area de ag io do Estado, 

adicionando as despesas publicas, criando assim novos encargos para fazer face 

aos gastos com as medidas de protegao. 



14 

1.2 Origem do Salario-maternidade no Brasil 

Definia o Decreto n° 21.417-A, que a empregada possui o direito a "um auxilio 

correspondente a metade dos seus salaries, de acordo com a media dos seis 

ultimos meses, que seria pago pelas Caixas criadas pelo Institute de Seguridade 

Social e, na falta destas, pelo empregador". 

Assim, surgiu no Brasil no ano de 1943, a licenca maternidade a qual se 

firmou em decorrencia da Consolidagao das Leis do Trabalho. 

A Constituicao de 1946 em seu art. 157, XIV, prescrevia a assistencia 

sanitaria, inclusive hospitalar e medica a mulher gestante. Aludia ainda no art. 157, 

XVI, que era dever da Previdencia assegurar prestagoes em favor da maternidade, 

sendo antecipado no inciso X que a gestante possuia o direito a descanso antes e 

apos o parto, sem qualquer prejufzo salarial ou do proprio emprego. 

Em 1962, o Decreto n° 51.627 de 18 de dezembro, anunciou a Convencao n° 

3 da Organizacao Internacional do Trabalho, prevendo o pagamento de prestacoes 

para a manutencao da empregada e de seu filho, as quais seriam pagas pelo Estado 

ou por sistema de seguro determinado. 

Inicialmente, a licenca era concedida por 84 (oitenta e quatro) dias, 28 (vinte e 

oito) dias antes (quatro semanas) e 56 (cinquenta e seis) dias depois do parto (oito 

semanas), periodo que tinha que ser paga pelo empregador, fato este que causava 

uma restrigao consideravel para as mulheres no mercado de trabalho. 

O Brasil tambem confirmou a Convengao n° 103 da Organizagao Internacional 

do Trabalho, promulgada pelo Decreto n° 58.820, de 14/06/66 que dispunha em seu 
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art. 8, IV que "em caso algum o empregador devera ficar pessoalmente responsavel 

pelo custo das prestacoes devidas a mulher que emprega". 

Tem-se, portanto que, a obrigatoriedade de efetuar o pagamento das 

prestacoes devidas a empregada gestante, devem ficar a cargo de um sistema se 

seguro social ou fundo publico, de modo que a lei nao pode impor esse onus ao 

empregador, ate mesmo com o intuito de evitar que as mulheres sofram 

discriminacao no ambito laboral. 

A frente, na Constituicao de 1967 em seu art. 158, XI, rezava que o descanso 

remunerado da gestante, antes e depois do parto, nao ocasionaria prejuizo do 

emprego e do salario, devendo a Previdencia Social proteger a maternidade (art. 

157, XVI). 

Com o passar dos anos, as decadas seguintes se evoluiram e trouxeram 

consigo grandes conquistas e um periodo bastante favoravel para as mulheres em 

termos de liberdade e espaco profissional. 

Aos poucos, a mulher foi garantindo espaco e reconhecimento profissional 

continuava e ter seria desvantagem se comparada ao homem, qual seja, a mulher 

pode engravidar e essa gravidez trara consigo um onus a mais para a empresa que 

teria de arcar com o pagamento do salario-maternidade, surgindo nesse momento 

uma grande barreira para a contratacao da mulher. 

Para garantir esse movimento de evolugao da figura feminina no ambito 

profissional, a Organizacao Internacional do Trabalho recomendava que os custos 

da licenca maternidade passassem a ser pagos pela Previdencia Social e nao pelo 

empregador. 

No Brasil, isso aconteceu a partir do ano de 1973. A mulher gestante nao 

possuia seguranca alguma, nao tinha qualquer garantia de emprego, e muitos 
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empregadores dispensavam as gravidas, mesmo que a Previdencia arcasse com a 

licenca. 

A juiza do trabalho e professora da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Maria do Perpetuo Wanderley, aponta que os movimentos sindicais 

comecaram a se mobilizar para garantir mais direitos para a mulher. A respeito do 

tema aduz: 

Entao a luta comecou a se desenvolver nas duas vertentes: o que ficou 
mais forte foi a ideia de assegurar a estabilidade. Com a estabilidade se 
garantia precisamente que mesmo a cargo da Previdencia, isso fosse 
respeitado pelo empregador. E ao mesmo tempo, em razao dos padroes 
observados em alguns paises mais adiantados, se comecou a ver a 
necessidade da ampliacao do periodo da licenca. 

Apenas com a edicao da Lei n° 6.136, de 7/11/74, e que o salario-

maternidade passou a ser de fato uma prestacao previdenciaria, nao tendo o 

empregador a partir desse momento, que a rear com o pagamento do salario da 

empregada gestante. 

Em tempo, em razao de padroes analisados em alguns paises mais 

desenvolvidos, se comecou a vislumbrar e cogitar a necessidade da ampliacao do 

periodo da licenca. 

Tais conquistas foram implementadas por leis estabelecidas pela Constituicao 

de 1988, que garantiram a estabilidade para todas as empregadas gestantes, alem 

de ampliar o periodo da licenca de 84 para 120 dias. 

1.3 Conceito 
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De acordo com o art. 71 da Lei n° 8.213/91, o salario-maternidade e um 

beneficio assegurado para a segurada da Previdencia social, isso inclui qualquer 

segurada, tanto a empregada (urbana, rural ou temporaria), como a empregada 

domestica, trabalhadora avulsa, contribuinte individual (autonoma, eventual, 

empresaria), segurada especial e facultativa. 

Salario maternidade e, portanto, uma benfeitoria a que tern direito as 

seguradas empregada, empregada domestica, contribuinte individual e facultativa, 

por ocasiao de parto natural, em caso de adocao ou guarda judicial para fins de 

adocao. 

E um beneficio previdenciario, o qual consiste em remuneracao paga pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, a segurada gestante, no periodo do seu 

afastamento das atividades laborais, de acordo com o periodo estabelecido por lei 

devidamente comprovado por atestado medico. 

Em relagao ao tema em analise o renomado previdencialista Fabio Zambitte 

Ibrahim, no seu Curso de Direito Previdenciario (2008, p.578), diz o seguinte: 

O salario-maternidade, em uma acepcao estrita do segurado do seguro 
social, nao teria natureza previdenciaria, pois n l o ha necessariamente 
incapacidade a ser coberta. Entretanto, na visao mais abrangente das 
necessidades sociais cobertas, com eventos nao necessariamente ligados a 
incapacidade laborativa - como os encargos familiares - deve-se incluir o 
salario-maternidade como beneficio, hoje, tipicamente previdenciario. 

Desta feita percebe-se claramente que a natureza juridica do beneficio em 

tela e de fato previdenciaria, pois quern efetua o pagamento e a Previdencia Social, 

atraves do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sendo assim capitulado no 

art. 71 da Lei n°. 8.213/91. 

Da mesma forma, conceitua o especialista em Direito previdenciario Dr. 

Marcelo Leonardo Tavares (2007, p. 168), que: 
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O salario-maternidade, juntamente com o salario-familia, e um dos 
beneficios que visam a cobertura dos encargos familiares. Tern por objetivo 
a subslituicao da remuneracao da segurada gestante durante os cento e 
vinte dias de repouso, referente a licenca-maternidade. 

Conceito interessante e do experiente professor Augusto Massayuki Tsutiya, 

na sua obra - Custeio da Seguridade Social, Previdencia Social, Saude e 

Assistencia Social (2007, p. 282), onde preleciona da seguinte forma: 

O salario-maternidade e o beneficio pago pela Previdencia Social a 
segurada gestante durante o periodo previsto em lei. O objetivo precipuo 
desse instrumento de protecao social e assegurar remuneracao a gestante 
durante o periodo de afastamento das atividades laborais em virtude do 
parto, aborto ou adocao. 

Assim, necessario se faz diferenciar o salario-maternidade da licenca 

maternidade. 

O salario-maternidade e, pois, o valor monetario pago a segurada gestante 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS durante o periodo em que esta se 

encontrar afastada das suas atividades laborais. 

Diferentemente, a licenca-maternidade ou licenca-gestante como tambem e 

conhecida e o periodo que compreende o efetivo afastamento da empregada das 

suas atividades no ambito profissional. 

Por todo o explanado, verifica-se que o salario-maternidade e beneficio que 

tern o intuito de efetuar uma politica de protecao social, atraves da concessao de um 

valor monetario o qual devera ser utilizado para proporcionar uma melhor qualidade 

de vida ao recem-nascido, haja vista que a mae, naquele dado momento encontra-

se impossibilitada de realizar as suas atividades laborais. 
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Destarte, o salario-maternidade apresenta-se hodiernamente como um dos 

beneficios mais importantes para a classe feminina, uma vez que os aspectos 

fisiologicos, tais como a resistencia fisica, o repouso adequado a gestante e ao 

puerperio, bem como os fatores sociais, aqui representados pelo inequivoco 

interesse da sociedade em prestar assistencia a familia, fundamentam fortemente a 

prestacao do beneficio em caso. 



CAPITULO 2 LEGISLACAO ATUAL SOBRE O SALARIO-MATERNIDADE 

2,1 Constituicao Federal de 1988 

O salario-maternidade nao faz jus ao tftulo de prestacao de assistencia social, 

pelo simples fato de o mesmo nao esta previsto no art. 203, mas sim, nos art. 201, II 

e no art. 7°, XVII, da Constituicao Federal o qual trata de prestacao previdenciaria. 

Assim, a Constituicao Federal de 1988 elencava como direito social em seu art. 7°, 

XVIII a licenca maternidade por cento e vinte dias, com a garantia do emprego. 

Desse modo, preconiza o art. 7°, XVIII: 

Sao direitos dos trabaihadores urbanos e rurais, alem de outros que visem a 
methoria de sua condicao social: licenca a gestante, sem prejuizo do 
emprego e do salario, com duracao de cento e vinte dias. 

A partir desse ponto, tem-se a efetivacao do salario maternidade como real 

amparo e seguranca a gestante, pois, tem-se a ativa protecao do emprego durante o 

tempo em que a mae estiver afastada de suas atividades laborais. 

Constitucionalmente, a licenga a gestante e clausula petrea. A partir de 1932 

e de forma mais limpida desde 1974, o legislador brasileiro vem tratando o problema 

da protecao a gestante, cada vez menos como um encargo trabalhista e cada vez 

mais como de natureza previdenciaria. 

Dessa forma, percebe-se que houve uma grande evolucao no ambito da 

seguridade social e mais precisamente no que diz respeito ao salario-maternidade, 
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visto que, ao longe tal beneficio sequer era citado dentre as modalidades de direito 

social. 

A supracitada modificagao em relacao a forma como passou a ser tratado o 

salario-maternidade fora mantida mesmo apos a Constituicao de 1988, cujo art. 6° 

determina: a protecao a maternidade deve ser realizada "na forma desta 

Constituicao", ou seja, nos termos previstos no ja citado art. 7°, XVIII 

2.2 Lei n° 8.213/91 

0 salario-maternidade, tema basilar dos estudos, esta incluso dentre as 

modalidades de Prestacao Geral de Previdencia Social, artigo 18, I, alinea g, da Lei 

n°. 8.213, de 24 de Julho de 1991, sendo este, uma das especies de beneficio que 

possuem legitima tutela legal. 

Assim, aduz o art. 1° da referida lei: 

A Previdencia Social, mediante contribuicao, tern por fim assegurar aos 
seus beneficiarios meios indispensaveis de manutencao, por motivo de 
incapacidade, desemprego involuntario, idade avancada, tempo de servico, 
encargos familiares e prisao ou morte daqueies de quern dependiam 
economicamente. 

Especificamente, o salario-maternidade esta incluso nos arts. 71 ao 73 da 

subsecao VII da lei supracitada. 

Assim, preleciona o art. 71: 
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O salario-maternidade e divido a Segurada da Previdencia Social, durante 
cento e vinte dias com inicio no periodo entre 28 (vinte e oito) dias antes do 
parto e a data de ocorrencia deste, observadas as situacoes e condicoes 
previstas na legislacao no que concerne a protecao a maternidade. 

De acordo com o dispositivo, o referido beneficio tambem sera concedido nos 

casos em que a segurada adotar uma crianca ou quando obtiver a guarda judicial 

para fins de adocao, no entanto.os prazos serao deferentes no que dizem respeito a 

idade do adotado. 

Nesse sentido, nota-se: 120 (cento e vinte) dias, no caso de ter a crianca atel 

(um) ano de idade, 60 (sessenta) dias, se a crianca tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) 

anos de idade, 30 (trinta) dias, se tiver a crianca de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de 

idade. 

Pelo art. 71-A da Lei n°. 8.213/91, o pagamento do salario-maternidade 

devera ser efetuado diretamente pela Previdencia Social. 

Tal pagamento segundo a redagao do art. 72 da lei supramencionada, 

efetuado a trabaihadora avulsa consistia numa renda mensal igual a sua 

remuneracao integral, sendo pago pela empresa, o avulso nao possui vinculo de 

emprego com o sindicato tao pouco com a empresa. 

Assim, a empresa que receber a prestacao de servico, nao podera compensar 

o adiantamento do salario-maternidade com o valor devido a titulo de contribuicao 

previdenciaria, pelo simples fato da trabaihadora avulsa nao ser sua empregada. 

O art. 101 do Regulamento da Previdencia Social determina que o salario-

maternidade da trabaihadora avulsa deve ser pago diretamente pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, sendo este o procedimento correto, no valor 

correspondente a sua ultima remuneracao. 
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Atualmente, com a nova redagao nos temos do § 3° do art. 72 da Lei n°. 

8.213/91, tem-se que o pagamento do salario-maternidade da trabaihadora avulsa 

sera feito pela Previdencia Social e nao pelo sindicato ou tomador dos servicos. 

No caso de segurada adotante, o salario-maternidade tambem devera ser 

pago diretamente pela Previdencia Social. 

Vale salientar que nao se faz como requisite para a percepcao do salario-

maternidade o fato de a mulher estar empregada, haja vista que no art. 72 da Lei n° 

8.213/91 a trabaihadora avulsa tambem faz jus ao referido beneficio. 

E condigao sim, para o recebimento do beneficio exclusivamente a 

manutengao da qualidade de segurada da trabaihadora. 

Tal qualidade sera mentida ate 12 meses apos a cessagao das contribuigoes, 

caso o segurado deixe de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdencia 

Social ou estando suspenso ou licenciado sem remuneracao (art. 15, II, da Lei 

n°. 8.213/91). 

O prazo supracitado podera ser prorrogado para ate 24 meses caso o 

segurado tenha pagado mais de 120 contribuigoes mensais, sem interrupgao que 

acarrete a perda da qualidade de segurado. 

O beneficio do salario-maternidade sera devido a razao de pelo menos um 

salario minimo, sendo que para as demais seguradas versara em um doze avos do 

valor sobre o qual incidiu sua ultima contribuigao anual, para a segurada especial e 

em um doze avos da soma dos doze ultimos salarios-de-contribuigao, apurados em 

um periodo nao superior a 15 meses, para as demais seguradas (art. 73, II e III da 

Lei n° 8.213/91). 
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E taxativo o art. 101 do Regulamento da Previdencia Social ao mandar 

observar o art. 35 da mesma norma a qual preve que o valor do beneficio em tela 

sera de pelo menos um salario minimo. 

Essa regra se repete no § 2° do art. 201 da Constituicao Federal, onde nao se 

permite que o beneficio que substitua o salario-de-contribuicao ou o rendimento do 

trabalho do segurado tenha o valor mensal que seja inferior ao salario minimo 

vigente. 

Desse modo, mesmo que o calculo o beneficio no caso da segurada especial 

e das demais seguradas, como no caso das facultativas e da segurada obrigatoria 

individual, tenha como valor encontrado numero inferior a um salario minimo, ainda 

assim, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS devera pagar pelo menos o valor 

de um salario minimo, e a regra. 

Opostamente, se o valor for superior a um salario minimo, devem ser 

observadas as seguintes regras: sera um doze avos do valor sobre o qual incidiu 

sua ultima contribuicao anual, para a segurada especial e de um doze avos da soma 

dos doze ultimos salarios-de-contribuicao, apurados em um periodo nao superior a 

15 meses, para as demais seguradas. 

Ressalta-se, o limite previsto no art. 14 da Emenda Constitucional n°. 20, de 

1998, ao teto dos beneficios do Regime Geral de Previdencia Social. 

A lei em caso nao previa periodo de carencia para o recebimento do salario-

maternidade esse fato se modificou com o advento da Lei n° 9.876 de 26 de 

novembro de 1999. 

Mesmo assim, as seguradas empregada, trabalhadoras avulsas e 

empregadas domestica continuaram sem ter um periodo de carencia para o 

recebimento de tal beneficio, em contrapartida, para as seguradas contribuintes 
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individuals (autonomas, eventuais, empresarias, etc.), especiais e facultativas existe 

a carencia de 10 contribuigoes mensais. 

Tal periodo de carencia pode ser observado no paragrafo unico do art. 39 

juntamente com o art. 25, III, ambos da Lei n° 8.213/91. 

No tocante a segurada especial, esta deve comprovar o exercicio de atividade 

rural, mesmo que de forma descontinua, nos 12 meses imediatamente precedentes 

ao inicio do beneficio. 

Para aquelas seguradas que apresentam as 10 contribuigoes como periodo 

de carencia, que sao a especial e a facultativa, nao ha direito ao salario-maternidade 

se esta fizer adocao antes que se complete o referido periodo de carencia. 

Havendo antecipagao do parto, o periodo de carencia supracitado, sera 

reduzido em numero de contribuigoes equivalentes ao numero de meses em que o 

parto foi antecipado, e o que derermina o paragrafo unico do art. 25 da Lei n° 

8.213/91. 

Desta feita, a Lei n°. 8.213/91, faz-se como uma efetiva protegao ao 

segurado, ao passo que garante os seus direitos de forma sistematica e protetiva 

com o designio de conceder as condigoes basicas de dignidade a sobrevivencia 

destes. 

2.3 Decreto n° 3.048/99 

Aqui se tern o regulamento da Previdencia Social, tratando da finalidade e dos 

principios basicos da Seguridade Social. 
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No ambito do Decreto n°. 3.048/99, a seguridade social envolve um conjugado 

de acoes de iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, os quais serao 

destinados a assegurar o direito relativo a saude, a previdencia e a assistencia 

social. 

A seguridade social devera obedecer aos seguintes principios e 

diretrizes: universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e 

equivalencia dos beneficios e servicos as populacoes urbanas e rurais; seletividade 

e distributividade na prestacao dos beneficios e servicos; irredutibilidade do valor 

dos beneficios, de forma a preservar-lhe o poder aquisitivo; equidade na forma de 

participacao no custeio; diversidade da base de financiamento: e carater 

democratico e descentralizado da administracao, mediante gestao quadripartite, com 

participacao dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo 

nos orgaos colegiados. 

Em relacao ao salario-maternidade o referido Decreto expressa no art. 3°: 

Art. 3° 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. 
[••] 
Art. 5° A previdencia social sera organizada sob a forma de regime geral, de 
carater contributivo e de filiacao obrigatoria, observados criterios que 
preservem o equilibrio financeiro e atuarial, e atendera a: II - protecao a 
maternidade, especialmente a gestante; 

Nesse momento, o periodo do salario-maternidade devido a segurada da 

previdencia social, faz-se igual aquele elencado na Lei n°. 8.213/91, qual seja cento 

e vinte dias, tendo identicamente o seu inicio vinte e oito dias antes e termino 

noventa e um dias depois do parto. 
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Esse prazo podera ser prorrogado na forma prevista no § 3°. do art. 93 do 

Decreto n°. 3.048/99, qual seja em casos excepcionais, onde os periodos de 

repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas 

semanas, mediante atestado medico especifico. 

Por este Decreto, em caso de parto antecipado ou nao, a segurada tern direito 

aos cento e vinte dias previstos no seu texto legal art. 93. 

Por ordem do § 5°, art. 93 do Decreto em tela, em caso de aborto nao 

criminoso, comprovado mediante atestado medico, a segurada continuara a ter 

direito ao salario-maternidade, nesse caso esse periodo sera correspondente a duas 

semanas. 

Tem-se uma igualdade com a Lei n°. 8.213/91, no que diz respeito ao salario-

maternidade devido a segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 

adocao, senao, anota-se: 

Art. 93-A. O salario-maternidade e devido a segurada da Previdencia Social 
que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adocao de crianca com 
idade. I - ate um ano completo, por cento e vinte dias; II - a partir de um 
ano ate quatro anos completos, por sessenta dias; 111 - a partir de quatro 
anos ate completar oito anos, por trinta dias. 

A comprovacao do requerimento do salario-maternidade podera segundo o 

decreto em estudo ser efetivada por meio de documento da segurada que mantenha 

esta qualidade, qual seja, a certidao de nascimento do filho, exceto nos casos de 

aborto espontaneo, quando entao devera ser apresentado atestado medico, e no de 

adocao ou guarda para fins de adocao, casos em que serao observadas as regras 

do art. 93-A do supracitado Decreto, devendo o evento gerador do beneficio ocorrer, 

em qualquer hipotese, dentro do periodo previsto no art. 13 do mesmo Diploma 

Legal. 
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Tem-se, pois que o salario-maternidade nao podera ser acumulado com 

beneficio por incapacidade. 

Caso ocorra a incapacidade em concomitancia com o periodo de pagamento 

do salario-maternidade, o beneficio por incapacidade, conforme o caso devera ser 

entao, suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou entao tera sua data de 

inicio adiada para o primeiro dia seguinte ao termino do periodo de cento e vinte 

dias decorrentes do afastamento. 

Percebe-se, que o Decreto em tela apresenta diversas diferencas em relacao 

a Lei n°. 8.213/91, sendo que a de maior retevancia e evidencia faz-se no tocante ao 

periodo de carencia, o qual foi reduzido de 12 (doze) para 10(dez) contribuicoes, 

salientando que esse prazo diz respeito apenas as seguradas contribuinte individual, 

especial e facultativa. 

2.4 Lei n° 11.770/08 

A novel Lei n° 11.770 de 09 de setembro de 2008. veio para modificar 

essencialmente o periodo ora concedido a gestante da licenca-maternidade. Desse 

modo, houve uma ampliacao relevante do aludido prazo. 

Esta lei cria o Programa Empresa Cidada, que se destina a prorrogacao da 

licenca-maternidade mediante concessao de incentivos fiscais, alterando 

consideravelmente a Lei n°. 8 212/91. 

O aumento da licenca-maternidade de 120 (cento e vinte) dias para 180 

(cento e oitenta) dias e, pois, tema de debate contemporaneo. 
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Votado por unanimidade pela Comissao de Direitos Humanos do Senado, foi 

aprovada a proposta da senadora Patricia Saboya (PDT-CE) ampliando, assim, a 

licenga-maternidade de quatro para seis meses, atraves do Programa Empresa 

Cidada, o qual propoe a cessao de beneficios fiscais as empresas que adotarem o 

programa. 

Pelo projeto, a trabaihadora ira receber seu salario integralmente, enquanto a 

empresa pode deduzir 100% desse gasto extra do Imposto de Renda. Vale ressaltar, 

que a adesao de ambas - empresa e funcionaria - e voluntaria. Segundo dados da 

propria senadora, se todas as empresas do Pais apoiarem o projeto, o Governo 

Federal teria um custo de R$ 500 milhoes em renuncia fiscal. 

O projeto conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que 

foi a responsavel pela redagao do projeto, apresentado pela senadora Patricia 

Saboya, para a apreciagao do Senado Federal. O presidente da Sociedade 

Brasileira de Pediatria, Dioclecio Campos Junior, defende a renuncia fiscal, alegando 

que o investimento e pequeno do ponto de vista de sua importancia social, desse 

modo assevera: 

Como base de comparacao, o Sistema Unico de Saude - SUS gasta, 
apenas com internacao por pneumonia no primeiro ano de vida, cerca de 
R$ 300 milhoes. Este valor devera ser muito reduzido se houver a 
prorrogacao da licenca-maternidade e o consequente aumento da 
amamentacao que, como sabemos, previne tambem a diarreia, doenca que 
tern grande impacto na mortalidade das criancas. 

A abordagem desse assunto deve ser feita sob varios pontos de vista, 

basicamente o medico-social e o empresarial. Do ponto de vista medico-social ha 

dois aspectos que devem ser ressaltados: primeiro, a saude fisica da crianca; 

segundo, seu desenvolvimento emocional e as repercussoes futuras dai 

decorrentes. 
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Quern explica essa situacao e a Organizacao Mundial da Saude e as 

Sociedades de Pediatria de todo o mundo, incluindo a Brasileira ( S B P ) , quando 

definem o periodo de 06 (seis) meses como o tempo adequado para manter uma 

crianga em aleitamento materno, devendo inclusive ser o unico alimento oferecido 

nesse periodo. 

Isto ocorre porque se conhece cada vez melhor o fato de que a exposigao 

precoce de recem-nascidos a outros alimentos e causa de desenvolvimento de 

alergias, obesidade, doengas degenerativas na vida adulta, etc. Ao mesmo tempo, a 

permanencia das criangas ao lado de suas maes neste periodo, evitando o 

surgimento de uma serie de doengas decorrentes do desmame precoce, pode 

significar grande economia para o si sterna de saude, pelo menor numero de 

internagoes por diarreias, pneumonias e outras causas. 

Paralelamente (e talvez ate mais importante), deve-se considerar o fato cada 

vez melhor estudado de que o desenvolvimento emocional do ser humano depende 

de modo fundamental da atengao que Ihe e dispensada no inicio da vida, do carinho 

que recebe, de quanto se sente acolhido e amparado. 

As condutas anti-sociais, a agressividade e as dificuldades de relacionamento 

sao, seguramente, muito diminuidas quando uma crianga tern a oportunidade de 

permanecer junto a sua mae por um tempo maior. 

Esse fato vai se refletir, no futuro, de modo positivo para todo o conjunto 

social e podendo se especular com grande margem de seguranga que vai diminuir o 

numero de assaltos, agressoes e comportamentos inadequados, aumentando a 

seguranga de todos - aquilo que e, hoje, a maior preocupagao dos habitantes das 

cidades de medio e grande porte. 

Por todo o explanado, assim disserta o art. 1° da Lei n°. 11.770/08: 
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Art. 1° E instituido o Programa Empresa Cidada, destinado a prorrogar por 
60 (sessenta) dias a duragao da licenca maternidade prevista no inciso XVIII 
do caput do art. 7° da Constituicao Federal. §1° A prorrogacao sera 
garantida a empregada da pessoa juridica que aderir ao Programa, desde 
que a empregada a requeira ate o final do primeiro mes apos o parto, e 
concedida imediatamente apos a fruicao da licenca-maternidade de que 
trata o inciso XVI11 do caput do art. 7° da Constituicao Federal. 

Fica autorizada a instituir programa que garanta prorrogacao da licenca-

maternidade para as suas servidoras, a administracao publica direta, indireta e 

fundacional, dentro dos termos da lei. 

Uma das exigencias da recente lei faz-se no tocante a empregada nao poder 

exercer qualquer atividade no periodo em que a prorrogacao da licenca-maternidade 

estiver vigorando, assim como nao podera manter a crianca em creche ou 

organizagao similar. 

Tal dispositivo legal apresenta-se, portanto, como mais um instrumento com o 

intuito de auxiliar na protecao da gestante e da crianca recem-nascida, uma vez que, 

dilatando o prazo da licenca-maternidade o legislador acaba por contribuir 

efetivamente para um maior estreitamento do vinculo afetivo entre mae e filho, bem 

como com a propria proporcao a mais de tempo, cuidado e atencao que a mae tera 

para dispor aos primeiros meses de vida do infante. 



CAPITULO 3 0 DESVIO DE FINALIDADE PROPRIAMENTE DITO 

3.1 Problematica 

O desvio de finalidade do salario-maternidade apresenta origem social e 

cultural. 

No campo social, no que se refere a insuficiencia de renda perceptivel com o 

salario vigente, principalmente na zona rural, e cultural, no tocante a deficiencia 

generalizada no ambito educacional, claramente visto no pais, onde nao se dispoe 

ao menos de um nivel basico satisfatorio de educacao. 

Num pais onde o planejamento familiar nao e incentivado e onde o lema das 

familias e o velho brocardo: "onde come um comem dois, comem tres, comem dez", 

o desvio de finalidade de um "simples" beneficio previdenciario, acaba passando 

despercebido diante dos demais problemas da desordenada sociedade civil. 

Percebe-se que o desvio de finalidade do salario-maternidade, quando tern 

como responsavel a gravidez desordenada com o escopo de aumentar a renda da 

familia, este se torna inocuo perto das consequencias ocasionadas por ela. 

Ao passo que a gravidez se torna meio de aquisicao de renda, o seu aumento 

passa a provocar uma verdadeira explosao demografica no pais. 

Como o passar dos tempos, o homem viu na procriacao uma forma de 

perpetuar a especie. No estudo em tela, a mulher visualizou na sua gestacao, uma 

maneira direta de conseguir uma renda extra para a familia. 
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Todavia, nao se deu conta que essa reproducao pudesse ter reflexos tao 

fortes nos mais variados contextos. Atualmente, presencia-se uma explosao 

demografica que parece nao ter controle; crescente, ela tras resultados negativos 

que afetam o planeta, tanto nas questoes voltadas a protecao ambiental, quanta nos 

campos economico e social. 0 desafio maior da humanidade esta em buscar 

mecanismos efetivos que controlem o grande crescimento populacional neste inicio 

de seculo, como meio de evitar intemperies ainda maiores. 

A proposito, preleciona o renomado medico Dr. Drauzio Varella: 

Nasce gente depressa demais no Brasil. Na Copa do Mundo de 1970, 
eramos 90 milhoes em acao num pais desigual; em 30 anos, dobramos a 
populacao e multiplicands os problemas sociais. Otimistas irresponsaveis, 
procuramos consolo para essa explosao demografica absurd a nos dados do 
IBGE que mostram queda progressiva da nataiidade nos ultimos 50 anos. 
De fato, a media de 6,2 filhos por mulher brasileira existente em 1950 caiu 
para 4,4 filhos em 1980 e para 2,3 no ano 2000. Quando a analise se 
baseia no poder aquisitivo das familias que dao origem a maioria das 
criancas, no entanto, essa impressao tranquilizadora desa parece 
imediatamente. Por exemplo, em 1980, na faixa etaria dos 15 aos 19 anos, 
em que se concentra grande parte das maes de baixa renda, para cada 100 
mulheres, nasciam 8 filhos; hoje nascem 9,1. Antigamente, forcas sociais 
mais coesas pressionavam o homem a assumir a responsabilidade da 
manutencao dos filhos que trazia ao mundo. Em muitas regioes do pais, 
negar-se a casar com a namorada gravida significava fugir da cidade ou 
risco iminente de morte. O aumento do grau de independencia economica 
duramente conquistado pelas mulheres e a aceitacao de modelos menos 
coercitivos de comportamento sexual, mesmo nas pequenas comunidades, 
teve como consequencia perversa o aumento vertiginoso da porcentagem 
de criancas menores de seis anos criadas sob responsabilidade exclusiva 
das maes (de 10,5% para quase 18%) nos ultimos dez anos. No total, 4 
milhoes de criancas brasileiras vivem nessa situagao, mais da metade das 
quais em domicilios com renda mensal abaixo de dois salarios minimos. Em 
cidades como Recife e Salvador, um terco das criancas vive so com as 
maes. E moram com maes, que ganham menos do que dois salarios 
minimos, 78% das criancas maranhenses, 77% das piauienses e 69% das 
cearenses e das paraibanas. 

Bom ressaltar que o desvio de finalidade do salario-maternidade esta 

concorrendo diretamente para o aumento exacerbado da populacao brasileira. 

Problemas como a fome, a falta de moradia, a falta de acesso a educacao e 

ao lazer, a falta de informacoes em geral que acabam deixando o individuo a 
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margem da sociedade, faz com que esse desvio de finalidade funcione como uma 

"valvula de escape" em busca desses direitos que a maioria das pessoas nao 

possui. 

Os problemas causados pela ma destinacao do salario-maternidade 

aumentam a cada dia, findando por multiplicar a pobreza e proliferar a desigualdade 

num pais que ja e bastante assolado por problemas sociais. 

Trata-se, portanto, de um circulo vicioso que parece nao ter fim, pois um 

problema acaba desencadeando outro ainda mais grave e assim sucessivamente, 

nao se verificando onde comeca um e onde termina o outro. 

A perspectiva de obter uma vida melhor, e o desejo de concretizar um sonho 

a tanto almejado atraves do recebimento de um valor monetario razoavelmente 

elevado, o qual na maioria das vezes, a mulher, principalmente aquela que trabalha 

na zona rural, teria que trabalhar praticamente um ano inteiro para adquirir-lo, faz 

com que esta visualize na gravidez uma verdadeira "mina de ouro". 

Justamente por isso, e que se percebe essa ma destinacao do salario-

maternidade, sendo, pois, verificado preponderantemente quase em sua totalidade 

na zona rural. 

Tal fato se verifica porque a mulher que trabalha no campo nao tern sequer 

assegurado legalmente o direito de receber um salario minimo para suprir suas 

necessidades mais basicas. 

Seguindo esse raciocinio, ter um filho e atraves dele receber um salario 

minimo multiplicado por quatro, agora ate por seis, torna-se bem mais viavel que 

continuar trabalhando no campo para ganhar uma quantidade de dinheiro 

imprevista. 
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Na maioria dos casos, os valores percebidos com o trabalho agricola estao 

bem abaixo do valor pago pelo salario minimo vigente, valores este que se verifica 

insuficiente para suprir as necessidades basicas da familia. 

0 mesmo quase nao ocorre com as mulheres que habitam a zona urbana, 

pois as mesmas, alem de serem na pluralidade geralmente mais instruidas do que 

aquelas que vivem na zona rural, estas preferem trabalhar um pouco mais a se 

manterem unicamente com o beneficio dado pela Previdencia Social. 

O fato de a mulher poder receber atualmente em uma unica parcela o valor de 

R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais), faz com que esta, de maneira 

bastante "racional" opte pela gestacao em detrimento da atividade laboral. 

Analisando tal situagao tem-se que: trabalhando no campo, por exemplo, se 

consiga perceber a titulo de remuneracao aproximadamente a quantia de R$ 100,00 

(cem reais), recebendo o auxilio, a renda mensal da mesma seria de R$ 207,50 

(duzentos e sete reais e cinquenta centavos), valor este decorrente da divisao do 

valor total R$2.490,00 do beneficio pelos 12 (doze) meses do ano. 

Sabe-se que a priori, o objetivo do beneficio e a compra de enxoval e de 

alimentacao para o recem-nascido, com o escopo de proporcionar uma melhor 

qualidade de vida para a crianga nos seus primeiros meses de vida. 

Deste modo, percebe-se que o salario maternidade tern como objetivo 

fundamental auxiliar a genitora nos primeiros meses do nascimento do seu filho, 

para que o mesmo possa iniciar a sua vida com o minimo de dignidade e conforto 

necessarios e assegurados constitucionalmente. 

O salario-maternidade pode ser considerado uma verdadeira conquista obtida 

pelo Movimento de Mulheres junto a Assembleia Nacional Constituinte de 1986, 
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ocasiao em que tal beneficio fora elevado durante a licenca a gestante a condicao 

de direito social fundamental das trabalhadoras. 

0 estudo parti ra, pois, de um exemplo colhido na pagina eletronica do Jornal 

O Globo, que mostra o caso da trabaihadora rural Joseli Sacerdote, que atraves do 

recebimento do beneficio em destaque construiu a casa inteira. 

Ela tern apenas 27 anos e nove filhos. Na regiao onde mora, nenhuma outra 

mulher recebeu mais salario-maternidade do que ela: foram sete no total. No 

Reconcavo Baiano, o salario-maternidade e o segundo beneficio mais pago pela 

Previdencia. So perde para o auxilio-doenca. 

Por este fato, o Ministerio Publico na regiao investiga se ha irregularidades na 

concessao e vai sugerir mudangas nas regras e sobre o assunto descreve o 

Promotor de justica Julimar Ferreira: 

Nao seria o caso de limitar a concessao do beneficio a um determinado 
numero de filhos por mulher, a f im ate de estimular que essas mulheres 
adotem o planejamento familiar? Porque do jeito que as coisas andam, 
sobretudo na Zona Rural, vai haver uma explosao demografica com as 
consequencias negativas que todos nos ja sabemos: o desemprego, a 
criminalidade e problemas tambem na area ambiental. 

Fica bastante claro, no caso em tela, que essa mulher especificamente, 

detem consigo uma expectativa de direito, a qual se confirma com as 10 (dez) 

gestacoes consecutivas, com a finalidade unica de efetuar a construgao da sua 

casa, ou seja, cada salario maternidade recebido se transforma na conclusao de 

mais uma etapa da tao sonhada casa propria. 

Ainda em relacao ao caso supracitado, a mae apenas requereu o beneficio 

dos sete primeiros filhos, deixando de requerer o beneficio dos dois ultimos, pelo 

fato de ter em casa nesse periodo outra renda, assim, nao tinha a necessidade de 

requerer o seu direito de pronto. 
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Optou, por deixar acumular os beneficios das duas ultimas gestacoes com o 

intuito de ser contemplada com o reajuste salarial, os quais serao requeridos 

conjuntamente com o ultimo beneficio a que tern direito, qual seja, o referente ao 

filho que esta por vir, sendo a sua decima gestacao, e assim, obter uma "verdadeira 

poupanga" com corregao e juros monetarios, a ser aplicada no aprimoramento e 

termino da sua construgao. 

Dessa forma, ve-se que o beneficio funciona quase que como uma 

"poupanga" a ser recebida anualmente pela mae, e que na maioria das vezes, ja tern 

destino certo e infelizmente diverso daquele a que se propunha. 

Percebe-se pelo depoimento da jovem mulher que a resposta para um 

numero tao elevado de filhos em um espago de tempo razoavelmente curto, seria 

tao somente o interesse em receber os valores do beneficio para poder construir a 

sua residencia. 

Por todo o explanado, e notorio que, infelizmente, o salario-maternidade nao e 

utilizado pela beneficiada da forma que deveria, tendo a sua finalidade 

completamente desviada do objetivo que a principio se propunha. 

Num primeiro momento, tem-se como um forte aliado do desvio em si, o longo 

lapso temporal concedido para o requerimento do beneficio. 

Este espago de tempo pode contribuir de maneira efetiva para o desvio de 

finalidade do beneficio, uma vez que os valores monetarios deveriam ser utilizados 

para auxiliar o inicio da vida do recem nascido e da genitora, logo, passando esse 

periodo inicial, e sendo o prazo prescricional tao extenso, torna-se deveras mais facil 

a ocorrencia do desvio. 

Ora, se os recursos monetarios nao foram utilizados com o recem-nascido e 

com a mae, este sera utilizado de forma diversa. 
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0 pensamento destorcido, a falta de informagao, a carencia de recursos 

materials assim como o alto grau de miserabilidade em que vivem algumas 

mulheres, fazem-se como as principals causas do uso indevido do salario-

maternidade, haja vista que o objetivo do beneficio nao e claramente expresso pelos 

orgaos competentes, os quais deveriam conscientizar essas mulheres acerca da real 

funcao do mesmo. 

O fato de existir uma sociedade com uma desigualdade social elevada, com 

familias marginalizadas nas favelas dos grandes centros, bem com familias 

abandonadas e esquecidas nas zonas rurais do pais, as quais sequer figuram no rol 

de cidadaos, faz com que essas classes menos favorecidas busquem 

incessantemente uma fonte de renda a mais, para que possam sobreviver com o 

minimo de dignidade possivel. 

Acrescentadas a essas desigualdades financeiras, notam-se tambem o fato 

de existir aberrantes desigualdades intelectuais, derivada precipuamente de um 

ensino precario e carente que se faz generalizada na educacao do pais. 

Essa triste realidade acaba contribuindo para que muitas pessoas ajam de 

maneira inconsequent^, simplesmente por nao terem a devida consciencia, cautela 

e sensatez que somente poderiam ser obtidas com uma educacao basica de 

qualidade, o que infelizmente nao se verifica na atual conjuntura do pais. 

Erroneamente, uma das opcoes encontradas por essas mulheres para 

conseguir esse aumento na renda familiar foi a aquisicao do beneficio previdenciario 

do salario-maternidade, ou seja, as mulheres tern filhos com o escopo de receber o 

auxilio, sendo este, na maioria das vezes, a sua principal fonte de renda, capaz de 

sustentar uma familia inteira por um pequeno curto espago temporal. 
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Percebe-se que o referido beneficio, e na maioria das vezes requerido por 

trabalhadoras rurais, as quais apenas necessitam provar que realmente residem e 

trabalham na zona rural, sendo este beneficio, o mesmo que a Previdencia Social 

paga as mulheres que moram na cidade, quando as mesmas se afastam do trabalho 

para terem seus filhos. 

A confirmagao de se ter um grande numero de beneficiadas que sao 

trabalhadoras rurais, se da pelo fato de nao existirem maiores complicagoes para a 

requisicao desse beneficio. 

Pra tal requerimento, os meios de prova sao bastante praticos e de facil 

acesso as trabalhadoras, ou seja, as mesmas so precisarao efetivamente comprovar 

que residem na zona rural e que desenvolvem atividades laborais na agricultura, 

fatos facilmente comprovados atraves de apresentacao de escrituras da terra ou 

mesmo um simples contrato de comodato ou parceria rural. 

Outra causa que pode ratificar a diferenca majorante entre os pedidos do 

beneficio por mulheres que residem na cidade e aquelas que moram na zona rural, 

diz respeito a falta de informacoes e consciencia no tocante ao recebimento desse 

beneficio, que passa a ser tratado como um auxilio a renda familiar, como um todo, 

e nao exclusivamente ao recem-nascido e a genitora. 

Alem disso, ha tambem uma considerave! diferenca de renda salarial entre as 

zonas urbana e rural. 

Ao passo que as familias que trabalham na zona rural tern renda incerta, pelo 

fato de desenvolverem as suas atividades laborais por conta propria, podendo por 

vezes depender do preco de mercado e do clima para saber o valor do seu salario 

ao final de cada mes, os trabalhadores que exercem as suas atividades na zona 

urbana tern uma garantia maior em sua renda, qual seja: o salario minimo. 
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Dados comprovam que apenas nas agendas do INSS de Santo Antonio de 

Jesus, no interior do estado da Bahia, 4.800 (quatro mil e oitocentas) mulheres que 

moram na zona rural, foram amparadas pelo benefido, ao passo que apenas 250 

(duzentas e cinquenta) das mulheres que residem na cidade foram beneficiadas. 

Matematicamente falando, a porcentagem de mulheres beneficiadas que 

residem na cidade nao chega a 6% (seis por cento) do total daquelas que tambem 

foram contempladas com o mesmo beneficio e, no entanto, residem na zona rural. 

Percebe-se, portanto, claramente, na situacao supracitada, uma enorme 

desproporgao entre as mulheres beneficiadas da zona urbana e aquelas 

beneficiadas da zona rural. 

O numero de mulheres que engravidam com o unico e restrito interesse de 

receber o salario-maternidade vem aumentando gradativamente, e 

consequentemente, agravando a situacao de pobreza e miserabilidade do nosso 

pais. 

0 efetivo desvio de finalidade do salario-maternidade se inicia a partir desse 

momento, em que a mulher decide engravidar com a intencao de obter vantagem 

para si e para a familia como um todo, por exemplo, o desejo ou a necessidade de 

fazer uma ampliacao na residencia, assim que receber o valor relativo ao salario 

maternidade. 

A mae que vislumbra com o recebimento do beneficio supracitado obter um 

ganho a mais para a mantenca e sobrevivencia da sua familia esta de forma 

implicita alterando a real finalidade do mesmo, haja vista que o objetivo principal e 

concernente a auxilio nos primeiros meses de vida do bebe. 

A aplicagao diversa de tal beneficio acaba retirando o verdadeiro sentido da 

prestagao, e com isso incide na infragao do texto legal, que e taxativo ao afirmar que 
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a Previdencia Social, mediante contribuicao, tern por objetivo assegurar aqueles, 

que sao seus beneficiarios, os meios indispensaveis para manutencao de uma vida 

digna, em decorrencia dos mais variados motivos, quais sejam: incapacidade, 

desemprego involuntario, idade avancada, tempo de servico, encargos familiares e 

prisao ou morte daqueles de que dependiam economicamente. 

A real intengao do legislador foi auxiliar e proteger a mulher gestante, nao por 

considera-la inferior ao homem, e sim por ter ciencia das diferengas biologicas 

existentes entre os sexos, sabendo que a maternidade e uma das mais importantes 

etapas da vida de uma mulher, na qual necessita de um tempo maior ao lado do 

filho, para poder cuidar pessoalmente dos seus primeiros dias de vida. 

Infelizmente, a maioria das mulheres as quais foram acobertadas e protegidas 

pelo manto da lei, nao esta procedendo da forma como deveriam com a utilizacao do 

dinheiro que recebem, ao passo que utilizam o beneficio que a principio tenta 

resguardar os seus direitos pessoais e do seu filho, para obras que em nada tern 

haver com o auxilio ao infante, o qual de fato deveria ser beneficiado. 

O que se percebe, tristemente, e que a mulher ao inves de utilizar o dinheiro 

referente ao beneficio diretamente com o recem-nascido, prefere garantir suas 

condigoes de sobrevivencia e dos filhos ja nascidos. 

Atualmente o valor do salario maternidade pode chegar ao numerario de R$ 

2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais), valor esse resultante da soma de 

salarios referente aos 180 (cento e oitenta) possiveis dias de licenca. 

0 que se verifica, sao maes recebendo o beneficio em tela, o qual possui um 

valor razoavelmente elevado, se comparado, por exemplo, com o proprio salario 

minimo vigente, ja que o valor e recebido em parcela unica, e utilizando para efetuar 
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compra de eletrodomesticos, moveis, e utensfiios para o lar, bem como para 

construir e aumentar os comodos da residencia familiar. 

Depoimentos de maes que receberem o beneficio deixam ainda mais claro o 

desvio de finalidade do dinheiro recebido por elas. 

Muitas beneficiadas afirmam que se nao fosse o salario maternidade ainda 

estariam morando de aluguel, e que so apos o recebimento do mesmo conseguiram 

comprar o telhado, as portas e as janelas para assim concluir a construcao da sua 

casa, e que nada Ihe restou de tudo que recebera, ou seja, nenhuma parte do 

dinheiro recebido pela mae foi utilizado diretamente para o bem estar do recem-

nascido. 

Da mesma forma o casal Santos, por exemplo, que acabou de ganhar uma 

filha tern outros pianos para a utilizacao do beneficio. "Quero comprar umas tres 

novilhas para botar no pasto e criar para ela", diz o trabalhador rural Joao Jose dos 

Santos. 

De acordo com depoimentos, percebe-se que, um dos meios encontrado pela 

mae para sair do aluguel adquirindo a sua casa propria, ou mesmo comprar um meio 

de transporte (comumente motocicletas), e simplesmente o recebimento do salario 

maternidade, atraves de uma gestacao sem qualquer planejamento, a qual foi 

concebida com o intuito de solucionar um problema familiar, qual seja a falta de 

moradia propria ou de transporte. 

Mulheres que fazem da gravidez um meio de sobrevivencia ilusorio, estao 

cada vez mais comuns em nossa sociedade, o que pode ser comprovado com o 

enorme crescimento demografico do pais nos ultimos dez anos. 

A ilusao de que o montante recebido ira auxiliar na renda familiar faz com que 

essas mulheres tenham praticamente um filho por ano, para nao correrem o risco de 
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ficar sem receber o dinheiro que supostamente resolvera os problemas financeiros 

da familia. 

Por todo o explanado, com as demonstracoes de facilidade e acessibilidade, 

fica aqui comprovado o fato de ser o salario maternidade, o segundo beneficio mais 

pago pela Previdencia Social, ficando atras apenas do auxilia-doenca. 

Nao deveria ser assim, pois o salario maternidade e tido pelo governo como 

um privilegio, e como tal deve ser restringido e dificultado ao maximo, para que 

apenas aquelas que realmente fossem merecedoras tivessem acesso. 

O que ocorre, no entanto, e um completo desvio da finalidade desse privilegio, 

pois este beneficio e concedido sem a menor fiscalizacao, devendo nos casos de 

seguradas especiais (as maiores beneficiadas), apenas comprovar que mora e 

trabalha na zona rural, fator que facilita em muito o recebimento do beneficio. 

Essa falsa ilusao de melhora veda os olhos da pretensa mae em relacao ao 

futuro do proprio filho, demonstrando que em momento algum ela pensa em investir 

o dinheiro em prol do recem-nascido, esquecendo que os anos irao se passar e que 

aquele dinheiro e insuficiente, o qual servira apenas como auxilio nos primeiros 

meses de vida da crianca. 

Por essa ideia, observa-se mulheres debilitadas fisicamente, apos um grande 

numero de partos consecutivos, que acabam por desencadear serios problemas de 

saude fisicos e psicologicos. 

Agindo dessa maneira, a mae apenas torna a sua pobreza permanente e 

ainda multiplica essa pobreza com os seus filhos, alem do mais em determinado 

momento essa sua estrategia falhara, pois pela propria natureza humana nao mais 

podera ter um filho por ano. 
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Restara, pois, apenas a acumulacao de necessidades de um numero 

exagerado de filhos, necessidades estas, que serao superiores aos ganhos obtidos 

com o recebimento do beneficio de cada gravidez. 

Analisando tal situacao, do ponto de vista das polfticas publicas, ve-se que o 

resultado alcancado por esse beneficio infelizmente e o pior possivel. 

Para tentar sanar de forma efetiva o desvio de finalidade do salario-

maternidade faz-se necessario, portanto, que os orgaos responsaveis efetuam um 

serio programa de fiscal izagao a cerca da concessao do beneficio em analise. 

Do mesmo modo, um controle vigilante de natalidade, atraves da 

conscientizagao das mulheres - publico alvo do beneficio, por meio dos metodos 

naturais de planejamento familiar, os quais demonstraram possuir uma ampla 

superioridade sobre os metodos artificials (anticoncepcional-abortivo) em diversos 

aspectos. 

A conscientizagao deve ser dirigida a populagao em gerai no sentido de fazer 

saber as consequencias de uma sem planejamento, tanto para a mae como para a 

sociedade, devendo ser feita atraves de palestras e folhetos educativos de forma 

clara e acessivel a todos. 

A todas estas vantagens acrescenta-se que por sua natureza respeitam a 

integridade e dignidade da pessoa humana sem lesar os seus direitos. 

E de extrema importancia a distribuigao de metodos contraceptivo (forma de 

evitar gravidez), quase impositiva para a populagao, por parte do Estado, pois esses 

metodos artificiais de contracepgao contribuem de forma decisiva no controle de 

natalidade. 

Continuar com tal politica de planejamento familiar atraves da distribuigao de 

contraceptivos e necessario e eficaz. 
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Estudos demonstram que os metodos naturais sao faceis de aprender e de 

ser aplicados as mulheres, independentemente do seu nfvel cultural (ficou 

demonstrado que podem ser aprendidos e aplicados com sucesso ate a mulheres 

carentes de instrucao minima), sendo aceitos com preferencia em relacao aos 

metodos artificiais e, o mais importante, mostraram-se sumamente eficazes em 

evitar gravidez. 

Entao, esse controle e conscientizagao funcionam como metodos decisivos 

no combate do desvio de finalidade do salario-maternidade, assim como as 

consequencias acarretadas pelo seu uso indevido. 

Os programas do governo que a principio visam a retirada das pessoas da 

pobreza estao provocando uma situacao justamente ao contraria, pois sem a 

essencial fiscalizacao, o que se nota e a multiplicacao da pobreza em meio a um 

acelerado crescimento demografico ocasionado pelo fato gerador do referido 

beneficio. 

Enfim, quanto mais rapido os orgaos responsaveis iniciarem uma efetiva 

fiscalizacao de controle do beneficio trazido a baile, maior sera a possibilidade de se 

sanar os referidos desvios de finalidade e assim retomar ao rumo especificado em 

lei para tal beneficio, qual seja o auxilio ao infante com alimentacao e enxoval nos 

seus primeiros meses de vida. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Por todo o explanado, tem-se que o desvio de finalidade relative a aplicacao 

adequada do salario-maternidade de fato existe, no entanto, essa problematica e 

plenamente sanavel. 

Destarte, percebe-se que a atual forma de utilizagao por certo nao condiz com 

o melhor caminho a ser seguido, haja vista que os programas de distribuigao de 

renda visam a retirada ou pelo menos o abrandamento da pobreza e das diferengas 

sociais. 

Deve-se, pois, buscar, nesses casos concretos, uma conscientizagao 

generalizada da sociedade, e nao apenas das maes que utilizam o salario 

maternidade de forma diversa. 

Nesses casos, as familias devem ter em mente que esse auxilio prestado 

pelo governo nao deve ser revertido em favor do conjunto familiar e sim em favor do 

recem-nascido, o qual carece de maiores cuidados e atencao. 

O montante repassado pela Previdencia Social atraves do salario 

maternidade deve suprir as primeiras necessidades da crianga, garantindo a mesma 

um desenvolvimento saudavel nos seus primeiros meses de vida, tentando evitar 

assim, problemas basicos como a falta de alimentagao e agasalhos. 

Precipuamente, a preocupagao do governo devera estar voltada nao so a 

entrega do beneficio, mas, sobretudo com o modo que o mesmo esta sendo 

utilizado pelas beneficiadas. 

Cabe ao governo, portanto, char politicas de conscientizagao da populagao 

carente, publico principal da requisigao do salario maternidade, bem como a efetiva 
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fiscalizagao nas areas criticas de ocorrencia da ma destinacao e desvio do beneficio 

em tela para fins alheios ao seu real objetivo, 

Desta feita, muitas modificacoes ainda sao necessarias no ambito do direito 

Previdenciario Brasileiro, principalmente no tocante a requisicao e concessao dos 

beneficios, os quais devem servir com um auxilio a renda familiar e nao como a 

principal renda da familia. 

Dentre as modificacoes sugeridas, cita-se uma possivel limitacao desse 

beneficio que na opiniao de muitos seria bastante viavel, ou seja, tal beneficio seria 

limitado somente as mulheres empregadas que tern a licenca do emprego para ter o 

bebe e no tocante aquelas mulheres que nao possuem emprego, essas deveriam 

receber apenas um auxilio restrito e limitado a um numero pre definido de 

gestagoes. 

Outra solugao viavel para tentar amenizar o uso indevido desse beneficio, 

seria dispensar uma maior atengao as mulheres da zona rural, as quais sao a 

maioria das beneficiadas, pois as mesmas, na maioria das vezes, nao possuem 

renda suficiente para a sua subsistencia e da sua familia, recorrendo a uma gravidez 

sem planejamento para assim receber o "ilusorio" beneficio do salario maternidade. 

Dessa forma, um programa de inclusao social destinado a estas mulheres, 

atraves de incentivos ao planejamento familiar, projetos de aprendizado e 

profissionalizagao, bem como a conscientizagao do uso dos beneficios 

previdenciarios, seriam de suma importancia na tentativa de efetiva mudanga desse 

triste quadro. 

Isto posto, fica bastante claro que o salario-maternidade foi uma conquista 

obtida com muito esforgo pelas mulheres, logo, as mesmas, bem como a familia e a 
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sociedade em geral, devem preservar-lo e buscar manter o sentido real das suas 

devidas finalidades. 

Nao se deve, portanto, permitir que o beneficio do salario-maternidade seja 

utilizado de forma diversa daquela prevista em lei e desviado do seu objetivo final 

qual seja o bem estar do recem-nascido. 

Conclui-se que hodiernamente o desvio de finalidade do salario maternidade 

efetivamente existe. E uma problematic^ plenamente sanavel pelas autoridades 

competentes, atraves de uma rigorosa fiscalizacao do referido auxilio bem como de 

um maior rigor no ato da requisicao e da concessao desse tao solicitado beneficio 

previdenciario. 
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