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RESUMO 

Atualmente o Regime Geral de Previdencia Social (RGPS) no Brasil, apresenta uma grande 

demanda e grandes dificuldades em suprir as necessidades basicas da maioria dos 

trabalhadores, aposentados e pensionistas do pais. O incentivo ao Regime Proprio de 

Previdencia Social (RPPS) pode representar uma alternativa para a questao previdenciaria 

no Brasil. O presente trabalho objetiva fazer urn confronto entre os Regimes e uma 

avaliagao financeira trazida com a implantagao do RPPS para o ente publico, no municipio 

de Sao Jose da Lagoa Tapada - PB nos anos de 2007 e 2008. A partir de uma analise feita 

no instituto de previdencia dos servidores do municipio de S. J. da Lagoa Tapada, o IPESSJ 

e no MPS (Ministerio da Previdencia Social), tendo como o seguinte objetivo geral: 

demonstrar a diferenca de arrecadacao para o ente publico com a implantacao do Regime 

Proprio Previdencia Social (RPPS) no municipio de Sao Jose de Lagoa Tapada - PB nos 

anos de 2007 e 2008. Ja os objetivos especificos dividem-se em: fazer uma simulacao de 

quanto deveria ser pago ao INSS(instituto Nacional de Previdencia Social), caso o municipio 

fosse regido pelo RGPS em 2007 e 2008, Identificar a diferenca financeira de pagamentos 

com previdencia no ano de 2007 e 2008 no municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada, 

avaliar quanto foi pago com beneficios nos referidos anos. Trata-se de urn estudo onde 

foram aplicados metodos de pesquisa Exploratoria utilizando as informacoes 

disponibilizadas pela autarquia publica de previdencia deste municipio e pelo Ministerio da 

Previdencia Social, tive-se como resultado urn superavit financeiro em 2007 e 2008 quando 

o recolhimento previdenciario foi feito pelo Regime Proprio RPPS. 

Palavras chave: Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS). Regime Geral de 

Previdencia Social (RGPS). Seguridade Social. IPESSJ. 



ABSTRACT 

Now the General Regime of Social Welfare (RGPS) in Brazil, it presents a great demand and 

great difficulties in supplying the basic needs of most of the workers and retired and 

pensioners of the country. The incentive to the Own Regime of Social Welfare (RPPS) it can 

represent an alternative for the subject previdenciaria in Brazil. The present work objectifies 

to do a I confront among the Regimes and a financial evaluation brought with the 

implantagao of RPPS for the public entity, in the municipal district of Sao Jose of the Pond 

Close-PB in the years of 2007 and 2008. Starting from one it analyzes done at the institute of 

welfare of the municipal district of S. J. of the Closed Pond, IPESSJ and in MPS, tends as 

the following general objective: to analyze the financial aspects for the public entity with the 

implantagao of the Regime Own Social Welfare (RPPS) in the municipal district of Sao Jose 

da Lagoa Tapada - PB. The specific objectives already divide in: to do a simulation of as it 

should be I pay to the INSS case the municipal district it was governed by RGPS in 2007 and 

2008, to Identify the financial difference of payments with welfare in the year of 2007 and 

2008 in the municipal district of Sao Jose da Lagoa Tapada, to evaluate as it went I pay with 

referred benefits us years. It is a study where you/they were applied methods of Exploratory 

research using the information disponibilizadas for the public autarchy of welfare of this 

municipal district and for the Ministry of the Social Welfare. 

Key words: Own regime of Social Welfare (RPPS). General Regime of Social Welfare 

(RGPS). Social Seguridade. IPESSJ. 
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1. I N T R O D U C A O 

A Constituigao Federal de 1988 veio a implantar urn novo concerto de seguridade social no 

Brasil, composta por tres segmentos basicos: Previdencia Social, Saude e Assistencia 

Social, 

Segundo Ibrahim (2008), A Previdencia social em sua essencia e urn sistema de protegao 

social que consiste em um leque de politicas sociais cuja destinacao e essegurar ao 

trabalhador e sua familia, o sustento em situacoes como velhice, doenga, acidente, 

maternidade e morte. 

No Brasil existem dois regimes de previdencia distintos que segundo Martins (2007) estao 

divididos em: Regime de Previdencia Geral e o Regime de Previdencia Proprio. No regime 

geral, que atinge a maioria da populacao, esta obrigatoriamente inserida todos os 

trabalhadores da iniciativa privada. Ja o regime de previdencia proprio e destinado aos 

servidores publicos. A adesao por parte dos funcionarios publicos e obrigatoria nos entes 

que fazem a opgao ao regime de previdencia propria, sendo que por parte do ente publico e 

facultativa a sua adesao ao regime proprio de previdencia social. 

O Regime de Previdencia Propria Social (RPPS) foi idealizado na constituinte de 1988, 

neste lapso de tempo ate hoje este regime de previdencia propria veio a passar por 

alteracoes principalmente no que diz respeito ao seu controle e fiscalizacao, que no comego 

em 1988, deixou-se a liberdade dos proprios entes para constituir, organizar, fiscalizar seu 

regime proprio de previdencia, sem interferencia de orgaos reguladores e fiscalizadores, 

devido ao fato de nao haver lei especifica. No ano de 1998, veio a emenda Constitucional n.° 

20, regulamentar os Regime Proprio de Previdencia Social, e estes passaram a ter a 

obrigagao da prestagao de contas a varios orgaos, entre eles: Ministerio da Previdencia e 

Assistencia Social, Tribunal de Contas do Estado e da Uniao, Ministerio Publico e etc. 

Visando a incerteza dos servidores do ente publico em relagao aos pagamentos de 

beneficios em um futuro proximo pelo Regime Geral Previdencia Social e das politicas 

publicas aplicadas para obtengao de tais beneficios, o Regime Proprio Previdencia Social 

veio a ser em minha opiniao uma boa alternativa para os entes publicos que visam a 

qualidade de vida de seus servidores em caso de impossibilidade de prestar os seus 

servigos para o ente publico. 
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Nesta linha, apresenta-se a autarquia de regime especial, que gerencia a previdencia dos 

servidores publicos de Sao Jose da Lagoa Tapada o IPESSJ, criada em 19 de novembro de 

1993, possui como objetivo a centralizacao e preservacao das contribuigoes dos servidores 

publicos. Neste estudo, buscou-se demonstrar as vantagens e/ou desvantagens financeiras 

para o ente publico com a mudanga previdenciaria no Regime Geral para o Regime Proprio 

nos anos de 2007 e 2008, e teve como tema central deste trabalho a implantagao do 

Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS) no municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada 

- P B . 
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1.1 PROBLEMATICA 

A problematica desse estudo foi ter uma nocao dos reflexos financeiros gerada com a 

implantacao do instituo de previdencia propria, surgindo assim a seguinte pergunta: O que 

gerou de vantagens financeiras para o municipio nos anos de 2007 e 2008, com a 

implantacao do regime de previdencia propria no municipio de Sao Jose da lagoa tapada o 

IPESSJ? 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Demonstrar a diferenca de arrecadacao para o ente publico com a implantacao do Regime 

Proprio Previdencia Social (RPPS) no municipio de Sao Jose de Lagoa Tapada - PB nos 

anos de 2007 e 2008. 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Fazer uma simulacao de quanto deveria ser pago ao INSS (instituto Nacional de 

Previdencia Social), caso o municipio fosse regido pelo RGPS em 2007 e 2008; 

• Identificar a diferenca financeira de pagamentos com previdencia no ano de 2007 e 

2008 no municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada; e 

• Avaliar quanto foi pago com beneficios nos referidos anos. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Foi realizado um estudo referente ao Regime de Previdencia Propria Social (RPPS), no 

instituto de previdencia IPESSJ, do municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada - PB. Regime 

este que veio a substituir o Regime Geral de Previdencia Social (INSS), neste estudo foi 

demonstrado a diferenga de arrecadacao entre regimes em 2007 e 2008. 
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2 R E F E R E N T I A L T E O R I C O 

2.1 - ADMINISTRACAO 

A necessidade de organizar os estabelecimentos nascidos com a revolugao industrial levou 

os profissionais de outras areas mais antigas e maduras a buscar solucoes especificas para 

problemas que nao existiam antes. Assim a pesquisa de metodos especiais para administrar 

estes empreendimentos deu origem aos rudimentos da ciencia da administracao. Nao se 

deve confundir a gerencia de uma casa ou de nossa vida pessoal que tern sua arte propria, 

porem empirica com a gerencia de uma instituicao, considere aqui este termo como 

generico para empreendimento, empresa. 

Segundo Jund (2007, p. 27) Administragao "e o conjunto de orgaos instituidos para a 

consecucao concreta dos objetivos do governo, em sentido formal, e a atividade publica 

(servico publico), em sentido material". Como ciencia e um ramo das ciencias humanas, 

ditas sociais, pois trata dos agrupamentos humanos. Do ponto de vista historico, ao longo do 

tempo, e uma especializacao do direito, como tambem da economia. Desde tempos 

primitivos os homens, reunidos em tribos com o fito de defenderem-se, desenvolvem as 

relacoes que obedecem as regras do Direito. Estas relagoes quando puderem ser 

mensuradas quantitativamente seguem principios da Economia. Outras instituigoes, sem 

fins lucrativos, medem o retorno do investimento de seus esforgos pela satisfagao das 

necessidades do seu publico, de qualquer forma precisam ser administradas. Dai a ciencia 

da administragao parecer-se, mas nao se confundir com o direito e com a economia, que 

sao hoje suas ciencias de base e apoio, bem como a Matematica Financeira, a 

Contabilidade, a Estatistica. Sao igualmente importantes para a ciencia da administragao a 

Psicologia e a Sociologia. Sem esquecermos da Informatica. De acordo com Ferreira (2006), 

todas as Instituigoes criadas para fins lucrativos ou para finalidades sociais, dependem da 

ciencia da administragao para funcionarem, assim como o veiculo precisa do piloto para 

conduzi-lo. A administragao e uma ciencia fundamentada em um conjunto de normas e 

fungoes elaboradas para disciplinar elementos de produgao. 

A administragao estuda os empreendimentos humanos com o objetivo de alcangar um 

resultado eficaz e retorno financeira de forma sustentavel e com responsabilidade social. 

Administrar envolve a elaboragao de pianos, pareceres, relatorios, projetos, arbitragens e 

laudos, em que e exigida a aplicagao de conhecimentos inerentes as tecnicas de 

Administragao. 
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2.1.1- Administracao Publ ica 

Para Meirelles (2002, p. 63) "Em sentido formal, e o conjunto de orgaos instituidos para 

consecucao dos objetivos do governo". 

Segundo Matias-Pereira (2008 p. 153) "Administragao publica tern como finalidade a 

prestagao de servigos aos cidadaos. O fim da administragao publica e o interesse publico ou 

o bem da coletividade". 

Para Jund (2007, p. 28) Significa "A atividade concreta do estado dirigida a consecugao das 

necessidades coletivas de modo direto e imediato". Em resumo a Administragao publica e o 

desempenho permanente e sistematico dos servigos proprios do Estado, em beneficio da 

coletividade. Segundo Jund (2007), a administragao Publica tern como principal objetivo o 

interesse publico, seguindo os principios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiencia. 

a) Principio Constitucional da Eficiencia: O principio da eficiencia, significa que o 

contribuinte, que paga com os seus impostos a conta da administragao publica, 

tern o direito de exigir que tal administragao seja eficiente. 

b) Principio Constitucional da Impessoalidade: Este principio diz que a 

administragao publica deve prezar pela impessoalidade, ou seja, nao haver 

distingao de pessoas. 

c) Principio Constitucional da Legalidade: O principio que diz que a administragao 

publica esteja rigorosamente subordinada as leis, ou seja, o administrador publico 

so podera fazer o que esta na lei. 

d) Principio Constitucional da Moralidade: O principio que envolve a analise da agao 

da administragao publica, em relagao ao seu interesse publico. 

e) Principio Constitucional da Publicidade: Tornar publico todos os atos, contratos e 

outros que sejam de interesse da populagao em geral. 

Assim, tendo estes principios com norteadores de uma administragao publica, fica mais facil 

de se gerir o ente publico 

Neste capitulo foram evidenciados os principals topicos sobre o referido assunto, abordando 

os temas acerca da seguridade social e seus distintos regimes: Previdencia social, 

Assistencia social, saude, o regime geral de previdencia social, o regime proprio de 
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previdencia social e o regime complementar de previdencia social. Sendo incluidas 

definigoes abrangendo o IPESSJ autarquia previdenciaria dos servidores do municipio de 

Sao Jose da Lagoa Tapada. 

2.2 - A S P E C T O S GERAIS DA SEGURIDADE SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL 

A protegao social nasceu, verdadeiramente, na familia, sendo que o cuidado aos mais 

idosos e incapacitados era de incumbencia dos mais jovens e aptos para o trabalho, 

configurando, assim como no regime de financiamento do seguro social. Segundo Ibrahim 

(2008, p.22), "A Previdencia Social e segurozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sui generis, pois e de filiagao compulsoria para 

os regimes basicos (RGPS e RPPS), alem de coletivo, contributivo e de organizagao estatal, 

amparando os seus beneficiarios contra os chamados riscos sociais". 

Segundo Ibrahim (2008) ao longo dos tempos, a sociedade passou a necessitar da protecao 

do estado em face dos eventos sociais que inevitavelmente culminava com o 

empobrecimento dos trabalhadores. Com efeito, a nova concepgao de estado social, 

intervencionista, garantidor dos direitos sociais, trouxe para si a responsabilidade pela 

protecao do cidadao contra infortunios que deflagrava um estado de definhamento. 

Segundo a Constituicao Federal 1988 (2004), a Seguridade Social corresponde as acoes, 

de iniciativa dos Poderes Publicos e da Sociedade, que sao destinadas a assegurar os 

direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia social, sendo organizada em 

Sistema Nacional, que e composto por conselhos setoriais, com representantes da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e da sociedade civil. 

De acordo com Martins (2007, p. 19), "Seguridade Social engloba um conceito amplo, 

abrangente, universal, destinado a todos que dela necessitem, desde que haja previsao na 

lei sobre determinada contingencia a ser coberta". A Seguridade visa amparar os segurados 

quando nao possam prover suas necessidades nem a de seus familiares, de maneira 

propria. Esse conceito de Seguridade Social comecou a ser formulado quando surgiu o 

conceito de Estado do Bem-Estar Social, entre o final do seculo XIX e inicio do seculo XX. 

Neste periodo passou-se a considerar que a protegao social era um dever do Estado e da 

sociedade. 

Para Borges (2007, p. 25), o Estado do Bem-estar Social pode ser entendido como "a busca 

e materializagao de um status de protegao social em que a qualidade de vida dos cidadaos 
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justifique a manutengao da soberania nacional, da configuracao territorial e da estrutura 

burocratica". O principal fator que levou a sociedade a discutir e a criar a ideia de um Estado 

de Bem-Estar e protegao social, foram as constantes manifestagoes populares durante a 

Revolugao Industrial, instigadas pela Revolugao Francesa e seus ideais de liberdade. 

Segundo Chamon (2005), em 1898, a Franga promulgou uma norma, criando a assistencia 

a velhice e aos acidentes do trabalho. Em 1987, a Inglaterra criou o seguro obrigatorio 

contra acidentes do trabalho. A partir de entao, surge uma nova fase, em que as 

Constituigoes dos paises comegam a tratar de direitos sociais, trabalhistas e economicos, 

incluindo direitos previdenciarios. A primeira Constituigao a incluir o seguro social em seu 

texto foi a do Mexico, em 1917. Em 1918 a Constituigao Sovietica tambem incluiu os direitos 

previdenciarios. Em 1919, foram os alemaes. Neste mesmo ano, foi criada a Organizagao 

Internacional do Trabalho (OIT), que em 1921 aprovou um programa sobre previdencia 

social. Os Estados Unidos da America aprovaram, em 1935, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Social Security Act, que 

auxiliava os idosos, estimulava o consumo e instituia o auxilio-desemprego. Em 1938, a 

Nova Zelandia implementou a lei de protegao a toda a populagao atraves do seguro social. 

A Inglaterra, em 1944, apresentou um piano de previdencia social, implementado em 1946. 

No ano de 1949, a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, inscreve, entre outros 

direitos fundamentals da pessoa humana, a protegao previdenciaria. Em seu artigo XXV, 

transcreve: 

Todo homem tem direito a um padrao de vida capaz de assegurar a si e a 
sua familia saude e bem-estar, inclusive alimentacao, vestuario, habitagao, 
cuidados medicos e os servigos sociais indispensaveis, o direito a 
seguridade no caso de desemprego, doenca, invalidez, viuvez, velhice, ou 
outros casos de perda dos meios de subsistencia em circunstancia fora de 
seu controle. (Declaragao Universal dos Direitos Humanos apud MARTINS, 
2007, p. 28). 

Ha que citar, tambem, como instituigao que trouxe subsidios a evolugao historica da 

previdencia Social, a igreja, que difundiu a ideia de criagao de um sistema de peculio ao 

trabalhador, debatendo ainda a questao do intervencionismo estatal, visando proteger esses 

operarios dos riscos sociais. 
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Em relacao a Previdencia no Brasil, observa-se a ocorrencia de varias mudangas 

conceituais e estruturais, tendo primeiramente passado pela simples caridade, apos pelo 

mutualismo de carater privado e facultative depois pelo seguro social e, atualmente, tenta-

se implementar o sistema de seguridade social, como consagrado na Constituigao de 1988. 

Segundo Ibrahim (2008), a manifestagao mais antiga de previdencia social observada no 

Brasil foram os Montepios, instituigoes assistencialista em que, mediante o pagamento de 

cotas, cada membra adquire o direito de, por morte, deixar pensao pagavel de sua escolha. 

O primeiro surgiu em 1835, com a aprovagao do piano do montepio de economia dos 

servidores do estado, que funcionou atraves de mutualismo, sistema que se baseia na 

entidade mutua, na contribuigao de todos para beneficio individual de cada um dos 

contribuintes, ou seja, um grupo de pessoas associou-se e contribuiu, a fim de que fosse 

formado um fundo para a cobertura de determinados infortunios. 

Mais adiante ainda no periodo do imperio, houve a criagao de uma caixa de socorro para os 

trabalhadores de cada uma das estradas de ferro das estatais, regulamentada pela lei 3.397 

de 24/11/1888. A partir dai, novos fatos, como a regulamentagao do direito a aposentadoria 

para os empregados dos correios e um fundo de pensdes para os empregados das oficinas 

da imprensa Regia, contribuiram para dar consistencia a ideia da criagao de um sistema de 

protegao social ao trabalhador. Outra norma importante foi a lei 3.724, de 15/01/1919, que 

instituiu a responsabilidade dos empregados pela consequencia dos acidentes de trabalho. 

Ainda segundo Ibrahim (2008), criagao do sistema previdenciario brasileiro ocorreu com um 

marco juridico em 20/01/1923, atraves do decreto 4.682, conhecido como Lei Eloy Chaves 

(nome atribuido em homenagem ao parlamentar autor do respectivo projeto) responsavel 

pela instituigao das caixas de Aposentadoria e Pensoes. A cobertura alcangada por este 

instrumento legal foi inicialmente restrita a uma parcela dos empregados urbanos de certas 

companhias, sendo paulatinamente estendida a outros grupos, como empregadores, 

autonomos, empregados domesticos e trabalhadores rurais. 

De acordo com Martins (2007), a protegao social no Brasil passou a contar com uma 

instituigao responsavel pelo pagamento de pensoes, aposentadorias e outros beneficios aos 

trabalhadores, inicialmente, das empresas ferroviarias. Vale ressaltar que existia uma caixa 

de aposentadoria e pensao por empresas ferroviarias Um ano depois da aprovagao do 

decreto 4.682, existiam em funcionamento no Brasil vinte e seis caixas de aposentadorias e 
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pensoes (CAPs.). Assim os beneficios da lei Eloy Chaves foram estendidos aos 

empregados das empresas portuarias, de servigos telegraficos, de agua, energia, transporte 

aereo, gas, mineracao, entre outros. Chegando a atingir o total de cento e oitenta e tres 

CAPs, que posteriormente, foram unificadas na caixa de aposentadorias e pensoes dos 

ferroviarios e empregados do servigo publico. 

Logo apos o surgimento da lei Eloy Chaves, criou-se outras caixas em empresas de 

diversos ramos de atividade economica. Gradativamente, a criagao das caixas de 

aposentadorias e pensoes foi sendo abandonada e foram sendo criados os institutos de 

aposentadorias e pensoes (lAPs), tendo como principal diferencial a criagao de institutos 

especializados, em fungao da atividade profissional de seus segurados e nao mais por 

determinadas empresas. Na decada de 30, o crescimento da populagao urbana e a 

ampliagao do sindicalismo levaram a uma tendencia de organizagao previdenciaria por 

categorias profissionais. A mudanga na concepgao previdenciaria, firmou-se com a criagao 

do instituto de aposentadorias e pensoes dos maritimos (IAPM), atraves do decreto 22.872, 

em 29 de junho de 1933. E em seguida sugiram varios, como por exemplo, o instituto de 

aposentadorias e pensoes dos comerciarios (IAPC), dos bancarios (IAPB) dos industriarios 

(IAPI), entre outros. 

Mesmo assim, representando um avango, o modelo dos lAPs gerou controversias em 

termos de protegao social. Alem de excluir os trabalhadores rurais e os do setor informal 

urbano, os lAPs tambem nao protegiam muitos assalariados do mercado formal urbano, 

cujos ramos de atividade nao eram contemplados pelos institutos. Assim, de acordo com 

Martins (2007), os institutos que representavam as categorias de maior renda disponham de 

mais recursos financeiros e, em consequencia, exerciam forte influencia politica. Careciam, 

tanto as caixas como os institutos, de normas uniformes, sendo corriqueiro encontram 

disposigoes divergentes ou conflitantes, coexistindo, assim, um emaranhado de leis em total 

desequilibrio. Tornava-se clara a necessidade de um sistema previdenciario unico. 

Segundo Ibrahim (2008), ainda em meados da decada de 40, inumeras foram as tentativas 

de uniformizar a legislagao previdenciaria brasileira, bem como sua unidade administrativa, 

com a criagao de um instituto unico para todos. Atraves do Decreto - Lei 6.526/45, houve a 

criagao do instituto dos servigos social do Brasil (ISSB), no qual seria implementado um 

piano de contribuigoes e beneficios unico. Entretanto, nao conseguiu ser implantado. 

Ainda segundo Ibrahim (2008), a Lei 3.807/60, conhecida como Lei Organica da Previdencia 

Social (LOPS), reduziu as disparidades existente entre as categorias profissionais ao 

unificar a legislagao previdenciaria, unificar as contribuigoes e os pianos de beneficios dos 
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diversos institutos e instaurar a assistencia patronal. Essa uniformizagao possibilitou a 

inclusao de beneficios como o auxilio-reclusao, o auxilio-funeral e o auxilia-natalidade, 

abrangendo um maior numero de segurados, como os empregadores e os profissionais 

liberais. Restava a unificagao administrativa, que eclodiu seis anos depois, com o Decreto-

Lei 72/66, criando o Instituto Nacional de Previdencia Social - INPS. 

Por tanto reuniu em uma mesma estrutura os seis institutos de aposentadorias e pensoes 

existentes na epoca: alem do IAPM, IAPC, IAPB, reuniu ainda o Instituto de Aposentadoria e 

Pensoes dos Estivadores e Transportadores de Cargas (IAPETEC). O INPS unificou 

tambem as agoes da Previdencia para os trabalhadores do setor privado, exceto os 

trabalhadores rurais e os domesticos. 

Foram editados varios diplomas legais que trouxeram inovacoes importantes e 

implementaram agoes que contribuiram para fortalecer o sistema previdenciario brasileiro, 

tais como: criagao do Ministerio da Previdencia e Assistencia Social (1974), a criagao do 

salario-famllia, inclusao dos empregados domesticos na classe dos segurados obrigatorios, 

insergao do salario-maternidade no rol dos beneficios previdenciarios, extensao dos 

beneficios de previdencia e assistencia social aos empregados rurais e seus de pendentes. 

Com tantas normas legais em vigor tratando de Previdencia Social, houve a necessidade de 

reuni-las, atraves da consolidagao das Leis da Previdencia Social - CLPS, regulamentada 

pelo Decreto 77.077/76. 

Ja em 1977 foi implantado o Sistema Nacional de Previdencia e Assistencia Social 

(SIMPAS), subordinado ao Ministerio da Previdencia Social (MPS), com o objetivo de 

reestruturar a Previdencia Social, revendo as formas de concessao e manutengao de 

beneficios e servigos, e reorganizando a gestao administrativa, financeira e patrimonial. 

Segundo Ibrahim (2008, p.50), o instituto era integrado por sete diferentes orgaos: 

1) (INPS) Instituto de Nacional de Previdencia Social, responsavel pela 
concessao, controle e manutengao de beneficios; 
2) (IAPAS) Instituto de Administragao Financeira da Previdencia Social, 
responsavel pela arrecadagao, fiscalizagao e cobranga das contribuigoes 
previdenciarias; 
3) (INAMPS) Instituto Nacional de Assistencia Medica de Previdencia 
Social, responsavel pela prestagao de assistencia medica; 
4) (LBA) Fundagao Legiao Brasileira de Assistencia, que prestava 
assistencia as pessoas carentes; 
5) (DATAPREV) Empresa de Processamento de Dados da Previdencia 
Social, prestagao de servigos de processamento de dados; 
6) (CEME) Central de Medicamentos, distribuigao de medicamentos as 
pessoas carentes; 
7) (FUNABEM) Fundagao Nacional de Bem-Estar do Menor, presta 
assistencia ao bem-estar do menor. 
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Segundo Chamon (2005), no comeco dos anos 90, o Ministerio da Previdencia a Assistencia 

Social passou por alteracoes estruturais. Em 27/07/1990, o Decreto 99.350 criou o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), mediante a fusao do INPS e IAPAS e o deslocamento do 

INAMPS para o Ministerio da Saude. Como autarquia federal vinculada ao Ministerio da 

Previdencia Social, o INSS tornou-se a instituigao publica federal responsavel, em ambito 

nacional, pelo reconhecimento e operaeionalizagao dos direitos da clientela abrangida pelo 

Regime Geral de Previdencia Social (RGPS), assegurando agilidade, comodidade aos seus 

usuarios e ampliagao do controle social. 

Ja no ano de 1993, foi instituido o Beneficio de Prestagao Continuada (BPC), por meio da 

Lei Organica da Assistencia Social (LOAS). Compreendido como direito do cidadao e dever 

do estado, o beneficio foi estendido a todas as pessoas portadoras de deficiencias ou 

idosas, incluindo indigenas e brasileiros naturalizados, nao amparados pelo sistema 

previdenciarios do seu pais. 

De acordo com Ibrahim (2008), a Previdencia Social Brasileira foi objeto de duas reformas 

constitucionais: a primeira, introduzida pela Emenda Constitucional 20, de dezembro de 

1998; e a segunda, pela Emenda Constitucional 41 , de dezembro de 2003, ambas 

promovem profundas alteragoes, alegando o desequilibrio do orgamento federal e da 

sustentabilidade do sistema no longo do prazo, suprimiram conquistas constitucionais e 

direitos sociais de trabalhadores privados e servidores publicos. 

O Brasil tern dado importantes passos rumo ao gradativo deslocamento de criterios 

contributivos para a obtengao de um beneficio basico, capaz de resgatar amplos segmentos 

da linha da pobreza. Exemplo disso foram os avangos obtidos com a extingao de tipos e 

valores dos beneficios previdenciarios concedido aos trabalhadores rurais e urbanos e o 

beneficio de prestagao continuada, garanfido pelas LOAS (Lei Organica da Previdencia 

Social). 
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Tabela 1: Evolugao historica da seguridade social 

EVOLUCAO HISTORICA DA SEGURIDADE SOCIAL 

1923 - Lei Eloy Chaves 

Decada de 1930 - Institutos setoriais 

1966- INPS 

1988 - Constituigao Federal 

1991 - Leis 8.212/91 e 8.213/91 

1998 - Emenda Constitucional n.20 

2003 - Emenda Constitucional n.41 

Fonte:Chamon (2005) ~ 

A evolugao historica da seguridade social no Brasil comegou no ano de 1923 com a Lei Eloy 

Chaves, passando por marcos historicos como a constituigao federal e como ultimo marco 

importante e relevante a emenda constitucional 41/2003. 

2.2.2 - Concertos da Previdencia Social 

A Previdencia Social, por sua vez, tern como finalidade assegurar aos seus beneficiarios, 

por motivo de incapacidade, idade avangada, tempo de servigo, desemprego involuntario, 

encargos de familia e reclusao ou morte daqueles de quern dependiam economicamente. 

No que respeita a doutrina o conceito, segundo Martins (2007, p. 19), diz que: 

E o conjunto de principios, de regras e de instrugoes destinado a 
estabelecer um sistema de protegao social aos individuos contra 
contingencias que os impegam de prover suas necessidades pessoais 
basicas e de suas famflias, integrado por agoes de iniciativa dos poderes 
publicos e da sociedade, visando assegurar os direitos relativos asaude, a 
previdencia e a assistencia social. 

Ja para Chamon (2005 p. 25): 

A Previdencia e, entre nos, como na maior parte das nagoes, o complexo 
organico de expressao mais relevante, que se vai ate agigantando a medida 
que evolui na diregao da SEGURIDADE SOCIAL. E por Seguridade Social 
se ha de entender, conforme sfntese de eminentes doutrinadores, o 
conjunto de medidas obrigatorias, cujo objeto e proteger, indistintamente, a 
todo individua, e sua familia, das consequencias de uma inevitavel 
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calamidade social economiea, como impiicito na Declaragao Universal dos 
Direitos do Homem. 

Entao se pode notar que o conceito de Previdencia Social traz em si, o carater de 

contributividade, no sentido de que so aqueles que contribuirem terao direito aos beneficios. 

Logo, Previdencia Social, pode ser visto como sendo o segmento contributivo - ai 

compreendido os dois grandes regimes basicos, a saber, o Regime Geral de Previdencia 

Social - RGPS e os Regimes Proprios de Previdencia Social - RPPS - que protege o 

trabalhador de contingencias sociais previstas na constituigao com implicacao desfavoravel 

na economia do protegido e de seus dependentes, a qual se utiliza de tecnicas do seguro 

social obrigatorio, dai, sucedem que a participagao do segurado e compulsoria e de 

contributividade necessaria. 

2.2.3 - Pr incipios da Previdencia Soc ia l 

Encontra-se na seguridade social muitos principios que Ihe dao sustentacao, e alguns de 

natureza intemacional tais como o da universalidade, da ineficiencia das prestacoes e da 

solidariedade, que estao contidas em varias legislagoes. 

A Constituigao Federal no seu artigo 194, paragrafo unico dispoe que compete ao poder 

publico, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base em objetivos que, para 

Martins (2007, p. 52-53), "poderiamos dizer que sao verdadeiros principios da seguridade 

social". (...) "As normas contidas no paragrafo unico do artigo 194 da constituigao nao sao 

objetivos, nem metas a atingir, mas principios, pois informam, dao sustentagao ao sistema 

de Seguridade Social". 
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Fica por este principio assegurado a todos os residentes no pais os beneficios da 

seguridade social, sem distincoes entre segurados de profissoes e categorias sociais. Sendo 

assim, toda a sociedade tern o direito de proteger-se dos riscos sociais mediante 

contribuicao. 

Essa universalidade subdivide-se em: subjetiva (dizendo respeito a todas as pessoas que 

integram a populagao nacional) e objetiva (diz respeito a cobertura dos riscos e 

contingencias sociais previstas na lei). Nesse sentido, a universalidade de cobertura refere-

se a que todas as contingencias serao cobertas pelo sistema. (MORAES, 2001) 

2.2.3.2 - Principio da Uniformidade e Equivalencia de Prestagao entre as 

Populagoes Urbanas e Rurais. 

Neste principio fica vedado o tratamento desigual para a populagao urbana e rural. A 

previdencia social, atraves das leis 8.212/91 e 8.213/91 abrangem igualmente as 

populagoes urbanas e rurais, unificando as regras para que os beneficios sejam equivalente 

a todos esses trabalhadores. A uniformidade, entretanto, refere-se aos aspectos objetivos 

ou aos eventos que serao cobertos, indicando um mesmo nivel de protegao para as 

populagoes urbanas e rurais. Ja equivalencia diz respeito ao aspecto pecuniario ou do 

atendimento do servigo, devendo este ser equivalente tendo como base o tempo de 

contribuigao e coeficiente de calculo, o sexo, a idade, dentre outros. (MARTINS, 2007). 

2.2.3.3 - Principio da Selet ividade e Distribuigao na Prestagao de Beneficios e 

Servigo. 

Segundo Rabelo (2001), este principio visa estabelecer uma regra para a definigao das 

prestagoes e das pessoas que serao amparadas pela seguridade social. Destarte, a 

seletividade consiste na escolha dos riscos e contingencias a serem cobertas. 
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A Constituicao Federal em seu artigo 201 traz expressamente os riscos e contingencias 

protegidas. Sao elas: doenga, invalides, morte, idade avangada, protegao a maternidade, 

protegao ao trabalhador em situagao de desemprego involuntario, salario-familia e auxilio-

reclusao para os dependentes dos segurados de baixa-renda e pensao por morte do 

segurado, ao conjuge, dependente ou companheiro. 

A distributividade implica na priorizagao das pessoas que se encontram no mais grave 

estado de necessidade, devendo ser protegida pelo sistema. Assim, estabelece os criterios 

e requisites para a escolha dos riscos protegidos, buscando atender o maior universo de 

pessoas. Nesse sentido, Martins (2007, p. 54), afirma: "O sistema visa a redugao das 

desigualdades sociais e economicas, mediante politica de redistribuigao de renda. E uma 

forma de se tentar alcangar a justiga social". 

2.2.3.4 - Principio da Irredutibil idade do Valor do Beneficio. 

Diz respeito a corregao do beneficio, o qual deve ter seu valor atualizado, de acordo com a 

inflagao do periodo. Visando assegurar o poder de compra dos beneficiarios, de forma que o 

poder aquisitivo destes nao pode ser onerado como se percebe no paragrafo 4 do artigo 201 

da CF/88 (2006), que assegura "o reajustamento dos beneficios para preserva-lhes, em 

carater permanente, o valor real, conforme criterios definidos em lei". 

2.2.3.5 - Principio da Equidade na Forma de Part icipacao no Custeio. 

Esse principio aborda a responsabilidade da sociedade perante o sistema de seguridade 

social, ja que diz respeito a proporgao das contribuigoes com que cada individuo deve 

colaborar. 

Para Martins (2007, p. 56), "Apenas aqueles que estiverem em iguais condigoes 

contributivas e que terao de contribuir da mesma forma". Assim as contribuigoes para a 

seguridade social devem ser estabelecidas de acordo com o risco social inerente a cada 

atividade economica. E o que diz o paragrafo 9 do artigo 195 da CF/88, (2006): 
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As contribuicoes previstas no inciso I caput deste artigo poderao ter 
aliquotas ou bases de calculo diferenciadas, em razao da atividade 
economica, da utilizagao de mao-de-obra, do porte da empresa ou da 
condicao estrutural do mercado de trabalho, 

Segundo Moraes (2001), deve-se ressaltar ainda, que a contribuicao do trabalhador e feita 

de forma diferenciada e conforme o seu salario sendo previstas tres aliquotas. A saber 8%, 

9% e 1 1 % . Outro aspecto relevante na efetivagao da equidade na participacao no custeio 

pois introduzido pela CF/88, onde o trabalhador rural passou a contribuir para o sistema. 

2.2.3.6 - Principio da Diversidade da Base de Financiamento. 

Consiste na previsao de diversas formas de custeio da seguridade social por meio da 

empresa, dos trabalhadores, dos entes publicos, dos concursos de prognosticos e do 

importado de bens e servigos do exterior. A diversidade de base de financiamento esta 

expressa no artigo 195zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput, incisos I, II e III, da CF/88 (2006), e conforme preceitua o 

referido artigo a seguridade social sera financiada por toda a sociedade. 

Segundo Martins (2007), tern ainda a previsao constitucional para a instituigao de certas 

fontes de custeio, desde que se observem as exigencias impostas pelo legislador de serem 

instituidas por lei complementar, nao podendo ter mesmo fato gerador ou base de calculo 

dos tributos ja existentes e nem cumulativa. 

2.2.3.7 - Principio do Carater Democrat ico e Descentral izado da Administragao. 

A gestao administrativa de seguridade social deve ser quadripartite, participando os 

representantes dos trabalhadores, do governo, dos empregados e dos aposentados. Essa 

descentralizagao visa que as peculiaridades locais sejam observadas quando da tomada de 

decisoes, a descentralizagao e uma ferramenta muito importante para tal. (MORAES, 2001) 

Pode-se citar outra forma de descentralizagao que merece ser lembrada e a participagao de 

representante da Uniao, dos trabalhadores e das empresas, formando um colegiado nas 
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Juntas de Recursos da Previdencia Social (JRPS) e no Conselho de Recursos de 

Previdencia Social (CRPS), 

2.3 - SUBDIVISOES DA SEGURIDADE SOCIAL 

A Seguridade Social subdividi-se em saude, previdencia social e assistencia social, assim 

diz a CF/88 (2006) no seu art. 196, "A saude e um direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante politicas sociais e economicas que visem a redugao do risco de doencas 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as agoes e servigos para sua 

promogao, protegao e recuperagao". 

A previdencia social esta regida pelos artigos 201 e 202 da CF/88, os quais preveem a 

participagao no custeio, sendo a previdencia obrigatoriamente paga, conforme demonstra as 

subdivisoes da seguridade social que estao estabelecidas na figura 2 a seguir: 

Figura 2: Subdivisoes da Seguridade Social 

'Seguridade social 

Assistencia 
Social 

Previdencia 
Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J V 

Fonte: CF/88 (2006) 

Conforme previsao constitucional, a assistencia social sera prestada a quern dela 

necessitar, independente da contribuigao a seguridade social. 
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2.3.1 - S a u d e 

A Lei 8.212/91 dispoe que saude e um dever do Estado e direito de todos "garantido 

mediante politicas sociais e economicas que visem a redugao do risco de doenca e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitario as agoes e aos servigos para sua 

promogao, protegao e recuperagao". Como fatores determinantes e condicionantes a Saude, 

o artigo 3° da Lei n° 8.080/1990 determina a alimentagao, a moradia, o saneamento basico, 

o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educagao, o transporte, o lazer e o acesso aos bens 

e servigos essenciais. 

A Saude no Brasil e organizada no Sistema Unico de Saude - SUS. Dele, sao integrantes "o 

conjunto de agoes e servigos de saude, prestados por orgaos e instituigoes publicas 

federais, estaduais e municipais, da administragao direta e indireta e das fundagoes 

mantidas pelo Poder Publico" (MARTINS, 2007, p. 504) e instituigoes privadas de forma 

complementar. 

O custeio da Saude publica, de acordo com o artigo 198, § 1° da CF/1988, se dara atraves 

dos recursos da Seguridade Social da Uniao, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municipios. 

Alem de outras fontes de recursos que servem de custeio para a saude publica, segundo 

Martins (2007, p. 502) essas outras fontes representam: 

a) servigos que possam ser prestados sem prejuizo da assistencia a saude; 
b) ajuda, contribuigoes, doagoes e donativos; 
c) alienagoes patrimoniais e rendimentos de capital; 
d) taxas, multas, rendimentos extras e pregos publicos arrecadados no 
ambito do SUS; 
e) rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 

O SUS (Sistema Unico de Saude) tern varios objetivos, podemos citar alguns deles. Para 

Martins (2005, p. 504), sao objetivos do SUS: 

a) identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes da saude; 
b) formulagao de politica de saude destinada a promogao, economica e 
social, a observagao da redugao dos riscos de riscos de doengas e de 
outros agravos; 
c) assistencia atraves de agoes de promogao, protegao e recuperagao da 
saude, com realizagao integrada de agoes assistenciais e preventivas. 

Ainda sao de responsabilidade do SUS a execugao de agoes de vigilancia sanitaria, 

epidemiologica, nutricional, da saude do trabalhador, assistencia farmaceutica, controle e 
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fiscalizagao da produgao, transporte, guarda e utilizagao de substancias psicoativas, toxicos 

e radioativos. 

2.3.2 - A s s i s t e n c i a Soc ia l 

Segundo Chamon (2005), a assistencia social foi e sempre sera essencial para qualquer 

sistema protetivo. Para Martins (2005, p. 480) define Assistencia Social como: 

[...] um conjunto de principios, de regras e de instituigoes destinado a 
estabelecer uma politica social aos hipossuficientes, por meio de atividades 
particulares e estatais, visando a concessao de pequenos beneficios e 
servigos, independentemente de contribuigao por parte do proprio 
interessado. 

A Lei n. 8.212/91 define Assistencia Social como "a politica social que prove o atendimento 

das necessidades basicas, traduzidas em protegao a familia, a maternidade, a infancia, a 

adolescencia, a velhice e a pessoa portadora de deficiencia, independente de contribuigao a 

seguridade social". 

A Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 203, define que "a Assistencia Social sera 

prestada a quern dela necessitar, independentemente da contribuigao a Seguridade Social". 

No ano de 2004 foi criado o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

(MDS), que fortaleceu a ideia e acelerou o processo de criagao, ja em 2005, do Sistema 

Unico de Assistencia Social, o SUAS, que passou a gerir a Assistencia Social brasileira. A 

organizagao e gestao da assistencia social sao realizadas "em sistema descentralizado e 

participativo, constituido pelas entidades e organizagoes de assistencia social, que articule 

meios, esforgos e recursos, alem de um conjunto de instancias deliberativas compostas 

pelos diversos setores envolvidos" (MARTINS, 2007, p. 482). Essas entidades observarao 

as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS). 

De acordo com o Ministerio do Desenvolvimento Social (2009), os principais programas do 

SUAS sao: Fome Zero, Bolsa-Familia, Programa de Erradicagao do Trabalho Infantil (PETI), 

Programa de Atengao Integral a Familia e Agente Jovem. 
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2.3.3 - Previdencia Soc ia l 

O primeiro a tratar de previdencia social no Brasil foi o Decreto n.° 4.682/23, que 

estabeleceu um sistema de beneficios aos ferroviarios. Hoje, contida no genero Seguridade 

Social, a Previdencia Social no Brasil possui, juntamente com as outras subdivisoes, um 

capitulo inteiro na Constituicao Federal. 

Segundo a Lei n.° 8.213/1991 que trata dos beneficios previdenciarios, Previdencia Social e 

um conjunto de instituigoes estatais com a finalidade de assegurar aos beneficiarios meios 

de manutengao, por motivo de incapacidade, desemprego involuntario, idade avangada, 

tempo de servigo, encargos familiares e prisao ou morte daqueles de quern dependiam 

economicamente. 

A organizagao da Previdencia no Brasil esta disposta no artigo 201 da Constituigao Federal, 

e encontra-se "sob a forma de regime geral, de carater contributivo e de filiagao obrigatoria, 

observados os criterios que preservem o equilibrio financeira e atuarial, nos termos da lei" 

(MARTINS, 2007, p. 276). 

A forma de regime geral abrange todos os trabalhadores da economia privada que estejam 

empregados de acordo com a legislagao da CLT (Consolidagao das Leis Trabalhistas); o 

carater contributivo faz mengao a contribuigao do segurado para obtengao de beneficios; e a 

filiagao obrigatoria relaciona-se as categorias previstas em lei, com excegao de donas de 

casa, sindicos, estudantes e desempregados, que tern adesao facultativa, e servidores 

publicos pertencentes a regimes proprios, que e proibida a adesao. 

Os sistemas de previdencia podem ser financiados conforme o modelo de fonte de custeio 

adotado. De acordo com Martins (2007, p. 87) fonte de custeio sao "os meio economicos e, 

principalmente, financeiros obtidos e destinados a concessao e a manutengao das 

prestagoes da seguridade social". 

O sistema brasileiro de Previdencia Social e um modelo de repartigao simples, ou seja, os 

ativos contribuem para o beneficio dos inativos. Neste sistema ha solidariedade entre as 

pessoas, uma geragao financia a outra. Atualmente, de acordo com o Ministerio da 

Previdencia Social, a Previdencia do Brasil possui dez tipos de beneficios: aposentadoria 

por idade, por invalidez, por tempo de contribuigao, especial, auxilio-doenga, auxilio doenga 

para empresa convenente, auxilio acidente, auxilio reclusao, pensao por morte, salario 

maternidade e salario familia. 
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2.4 REGIMES PREVIDENCIARIOS 

A Previdencia Social no Brasil, que tern seu marco na Lei Eloy Chaves de 1.923, conhece 

dois regimes previdenciarios distintos: o regime geral de previdencia, que abrange a 

iniciativa privada no geral (empregados, socios de empresas,domesticos, autonomos, 

facultativos, dentre outros) e o regime proprio, aplicavel aos servidores publicos efetivos dos 

entes federativos (art. 40, caput, CF/88), a seguir na figura 3 estar as divisoes da 

previdencia social: 

Figura 3: Regimes Previdenciarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MINISTERIO DA FAZENDA 

REGIME GERAL 

(RGPS) 

REGIE PROPRIO 

S| 

REGIE COMPLEMENTAR 

FECHADO 

(RCPl 

Fonte: Santos (2006) 

Submetidos a previdencia do regime geral se acham os servidores publicos ocupantes de 

empregos publicos, cargos temporarios e cargos exclusivamente em comissao (art. 40, §13, 

CF), alem dos investidos de mandato eletivo. 

Os militares tern, ainda, um regime proprio um tanto diferenciado daquele vigente para os 

servidores publicos civis, nao se Ihes aplicando algumas regras constitucionais, autorizada a 

regencia de varias situacoes por lei especifica. 

O regime geral de previdencia, conhecido por RGPS, se acha a cargo do INSS; o regime 

proprio dos servidores publicos a cargo do respectivo ente da federagao, que pode, para 

administra-lo, instituir entidade autarquica propria. 

Pretendeu-se, por ocasiao da discussao do projeto de reforma constitucional de que resultou 

a Emenda Constitucional n°. 20/98, a unificacao desses dois regimes, nao se logrando, no 



32 

entanto, exito. Ate pouco tempo atras os dois regimes tinham caracteristicas e disciplina 

bem diferenciadas: o regime proprio era bem mais vantajoso que o regime geral de 

previdencia, inclusive a aposentadoria, nele, se revestia da natureza de premio ao servidor, 

por implementar determinado tempo de servigo publico, sem sancoes.As reformas 

constitucionais trouxeram, no entanto, iniimeras restrigoes ao legislador local, na regulagao 

do regime proprio de previdencia. 

Primeiro, a Emenda Constitucional n° 20/98, passou a exigir idade minima na aposentadoria 

por tempo de servigo, que passou a denominar-se aposentadoria por tempo de contribuigao. 

Depois, a Emenda Constitucional n° 41/2003 pos fim as garantias da integralidade e 

paridade e restringiu o valor das pensoes, ressalvadas situagoes de transigao. 

2.4.1 REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS). 

Para Borges (2007), Regime Geral de Previdencia Social (RGPS) e o regime adotado pelo 

Estado Brasileiro, sendo o sistema basico de previdencia atingindo 86% da populagao 

brasileira. Abrange, todos trabalhadores da iniciativa privada. 

O RGPS e regido pela Lei n.° 8.213/1991, intitulada como Piano de Beneficios da 

Previdencia Social. A adesao e compulsoria e automatica para os segurados obrigatorios, 

porem, permite filiagao facultativa aos que nao sao obrigados, como e o caso de estudantes, 

das donas de casa e desempregados. Os funcionarios publicos de cargo efetivo que nao 

possuam regime proprio de previdencia sao contribuintes do RGPS, assim como os 

servidores em cargo de comissao. 

Para Ibrahim (2008), na condigao de autarquia, o INSS e dotado de personalidade juridica 

de direito publico, vinculada ao ministerio da previdencia social - MPS, instituido em 1990. 

Suas atribuigoes sao: promover a arrecadagao, fiscalizagao e cobranga das contribuigoes 

sociais; gerir os recursos do Fundo de Previdencia e Assistencia Social; conceder e manter 

os beneficios e servigos previdenciarios. O RGPS tern por finalidade determinar coberturas 

para eventos decorrentes de doengas, invalidez, morte, idade, prisao e auxilio ao 

desempregado e a maternidade. 
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O Regime Proprio de Previdencia Social e o sistema de previdencia, estabelecido por cada 

ente federativo, que assegure a todos os servidores publicos, titulares de cargo efetivo, os 

beneficios de aposentadoria e pensao por morte previstos, segundo o MPS. 

A Constituigao de 1988, respeitando o principio da autonomia dos entes federados, conferiu 

aos municipios o direito de criar um sistema previdenciario proprio para seus servidores. No 

entanto, a regulamentagao da instituigao e funcionamento dos regimes proprios somente 

ocorreu dez anos depois, com a Lei Federal 9.717/1998 e com a Emenda Constitucional 

20/1998. Durante esse periodo, os regimes proprios foram tratados de forma inadequada 

pelos entes, prejudicando os servidores municipais e a comunidade, pois se fazia 

necessario o complemento financeira do Municipio (parte patronal), que em alguns casos, 

nao ocorria. 

Considera-se instituido o RPPS no ente optante a partir da entrada em vigor da lei que 

estabelecer os beneficios de aposentadoria e pensao, independente da criagao de unidade 

gestora ou do estabelecimento da aliquota de contribuigao. Sua extingao tambem e 

realizada atraves de lei especifica, passando os servidores vinculados para o Regime Geral 

de Previdencia Social. 

O segurado do RPPS, diferentemente do segurado do RGPS, tern direito ao acesso as 

informagoes relativas a gestao do regime atraves de atendimento a requerimentos e pela 

disponibilizagao, inclusive por meio eletronico, dos relatorios contabeis, financeiros, 

previdenciarios e dos demais dados pertinentes. 

Segundo Martins (2007), o RPPS tern carater contributivo e solidario, mediante contribuigao 

do ente federativo, dos servidores ativos, inativos e pensionistas. A aliquota de contribuigao 

dos segurados ativos nao pode ser inferior a dos servidores titulares de cargo efetivo da 

Uniao, fixada, atualmente, em 1 1 % . No Regime Proprio, as contribuigoes (tanto do 

empregado quanto do empregador) acontecem da seguinte maneira, no caso especifico as 

aliquotas sao as instituidas pelo IPESSJ. A escolha do modelo de gestao do RPPS e dos 

Fundos Previdenciarios fica a cargo do ente federado, que deve ser feita de modo a garantir 

sua eficiencia, eficacia. 

Segundo Ibrahim (2008), a gestao pode ser realizada da seguinte forma: 
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a) Despersonificada: realizada por uma secretaria, ou prolongamento do setor de Recursos 

Humanos, ou um departamento; 

b) Autarquica; realizada por uma autarquia, de forma descentralizada, flexivel e autonoma; 

c) Fundacional; realizada por uma fundagao, que, historicamente sao oriundas do direito 

privado; 

d) ParadministrativaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Servigos Sociais Autonomos): pessoa juridica de direito privado, 

destina-se a realizagao de atividades de interesse coletivo, sob controle do Estado. 

Segundo o Anuario Estatistico da Previdencia Social (2007), do Ministerio da Previdencia e 

Assistencia Social, dos 5.590 municipios da Federacao, 1.884 possuiam RPPS, estando 

presente em todos os estados mais o Distrito Federal e em 26 capitais. Sao 60 ,1% dos 

municipios abrangidos pelo RGPS, 34,7% pelo RPPS e 4,9% possuem o RPPS em 

extingao. Sao, no total 6.514.761 servidores incluidos nesse regime. 

2.4.3 - REGIME COMPLEMENTAR DE PREVIDENCIA SOCIAL 

Martins (2008, p. 463) simplifica, definindo previdencia complementar como entidade que 

"tern por objetivo complementar, completar o beneficio oficial". 

Conforme o autor supracitado, essa previdencia demonstra que o beneficio do INSS nao e 

suficiente para atender as necessidades do segurado. 

A Constituigao Federal de 1988 preve a existencia de um regime complementar de 

previdencia, organizado e gerido pela propria Previdencia Social. A nivel federal ainda nao 

foi instituido, porem, cada ente federado pode criar sua previdencia complementar aos seus 

servidores. O Regime de Previdencia Complementar tern autonomia em relagao a 

Previdencia Social, porem, para a constituigao e inicio do funcionamento, necessita de 

autorizagao governamental previa. O controle governamental a essas entidades se da pelo 

Conselho de Gestao de Previdencia Complementar. Existe, alem, o regime complementar 

privado. A exploragao da previdencia pela iniciativa privada e permitida pela ordem juridica, 

porem, apenas com carater suplementar. 

Essas entidades privadas se dividem na visao de Chamon (2005), em fechadas e abertas: 
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a) FECHADAS; constituida sob a forma de fundagao ou sociedade civil, sem fins 

lucrativos e que e acessivel exclusivamente a empregados de uma empresa ou 

grupo de empresas, aos servidores dos entes publicos da Administragao, sendo 

controlada pelo Ministerio da Previdencia Social; 

b) ABERTAS; instituigoes financeiras que exploram economicamente o ramo, cujo 

objetivo e a instituigao e operagao de pianos de beneficios previdenciarios, 

constituidas sob a forma de sociedades anonimas, controladas pelo Ministerio da 

Fazenda. 

O custeio dos pianos fechados e feito por meio de contribuigao dos participantes 

(trabalhadores que aderirem), dos assistidos (dependentes dos trabalhadores que possam 

aderir ao piano) e patrocinador (empregador). As entidades abertas sao custeadas 

exclusivamente pelo trabalhador participante. 
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3 . M E T 0 D 0 L 0 G I A 

Segundo Aurelio (2001, p. 460), a palavra metodo significa "procedimento organizado que 

conduz a um certo resultado". Assim, a metodologia e a arte de orientar um trabalho na 

busca da verdade atraves do estudo cientifico dos metodos. 

A pesquisa compreendeu varias abordagens. Em primeiro momento, aquela de base, 

voltada a fundamentacao teorica do estudo, que consistiu em um aprofundamento dos 

aspectos teoricos existentes, mensuracao, conceituacao, caracterizacao e desenvolvimento 

da previdencia propria no Brasil. 

Em segundo momento a voltada aos servidores que fazem parte da IPESSP. Desse modo, 

a finalidade do aprofundamento foi tornar possivel a verificacao atraves das demonst ra tes 

contabeis da entidade previdenciaria, e dos servidores, fosse verificado se houve vantagens 

ou desvantagens para ambos, com a implementacao do IPESSP. 

3.1 - CARACTERIZACOES DA PESQUISA 

Segundo Vergara (2004, p. 47), a pesquisa descritiva revela caracteristicas de determinada 

populacao ou fenomeno, podendo estabelecer ralacoes entre elas. Esta modalidade de 

pesquisa nao possui a obrigatoriedade de explicar os fenomenos que descreve, entretanto, 

pode servir de base para tais atraves da analise e identificacao dos metodos utilizados na 

autarquia, das entrevistas com diretores e servidores, e analise de documentos. A pesquisa 

descritiva trabalha com fatos e dados colhidos da propria realidade. 

Para realizacao do estudo foram utilizadas tecnicas de pesquisa descritiva, bibliografica, 

documental, exploratoria e de campo. No estudo realizado, utilizou-se da pesquisa descritiva 

atraves da analise e identificagao dos metodos utilizados na autarquia, das entrevistas com 

diretores e servidores, e analise de documentos. A pesquisa descritiva trabalha com fatos e 

dados colhidos da propria realidade. 

Ja a pesquisa bibliografica, tambem utilizada no presente estudo conforme trata Marconi e 

Lakatos (1999, p. 73) se aprofundam, exemplificando como sendo parte da pesquisa 

bibliografica: 
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[...] toda bibliografia ja tornada publica em relagao ao tema de estudo, desde 
publicacoes avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartografico etc., ate meios de comunicagao 
orais: radio, gravagoes em fita magnetica e audiovisual: filmes e televisao. 

A finalidade desse tipo de pesquisa e colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. No presente estudo, a pesquisa 

bibliografica foi utilizada na consulta das leis existentes, web sites, livros, monografias, 

artigos, regimento interno e avaliacoes de resultados. 

A pesquisa documental, outra forma utilizada neste estudo, possui de acordo com Marconi e 

Lakatos (1999, p. 64), a pesquisa documental tern como caracteristica basica o fato de que 

"a fonte de coleta de dados esta restrita a documentos, escrito ou nao, constituindo o que se 

denomina de fontes primarias. Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou 

fenomeno ocorre, ou depois". 

Outra forma de pesquisa utilizada foi exploratoria, sendo que para Vergara (2004), e 

designada como sendo quase cientifica, e e geralmente o ponto inicial da pesquisa por 

auxiliar na formulacao de hipoteses. 

A pesquisa de campo tambem foi utilizada, atraves de entrevistas com os gestores tanto do 

ente publico como da autarquia. Para Marconi e Lakatos (1999, p. 85), pesquisa de campo 

"consiste na observacao de fatos e fenomenos tal como ocorrem espontaneamente, na 

coleta de dados a eles referentes e no registro de variaveis que se presumem relevantes, 

para analisa-los". Foram realizadas duas entrevistas oficiais no decorrer do desenvolvimento 

do estudo, cujas questoes estao contidas no Apendice 1. 

3.2 - DEFINICAO DA POPULACAO 

A instituigao IPESSJ e o MPS formam o objeto de pesquisa deste estudo. A populagao 

compreende entre a presidente do instituto e documentos de ambas as instituigoes 
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3.3 - COLETA DE DADOS 

A principio, no estudo, foram realizadas pesquisas exploratorias, sendo o ponto inicial e 

dando base as proximas pesquisas. Buscaram-se, no primeiro momento, analisar os 

trabalhos, os procedimentos, os metodos de atendimento, a elaboragao dos processos e 

solicitacoes. Paralelamente a esses procedimentos, realizou-se tambem pesquisa de 

campo, atraves de entrevistas com o Presidente da Autarquia do municipio de Sao Jose da 

Lagoa Tapada - PB, utilizando um questionario com questoes abertas, com o intuito de 

entender as caracteristicas importantes do surgimento da instituigao. 

Foram levantadas questoes como, comparagoes entre os dois regimes previdenciarios 

existentes, acesso as informacoes disponibilizadas pela autarquia, situacao financeira sobre 

a autarquia. Posteriormente, foram levantadas informagoes utilizando tecnicas de pesquisa 

descritiva, bibliografica e documental, atraves de um questionario e observagoes diretas. 

Nestas etapas, utilizou-se como fonte: entrevistas, leis, decretos, normas, manuals, livros, 

artigos, monografias. O periodo de pesquisa compreende de setembro a outubro de 2009. 

3.4 - ANALISE DOS DADOS 

A pesquisa quantitativa trabalha com quantidade, tanto de opinioes, dados, na coleta de 

informagoes, assim como o emprego de tecnicas estatisticas, procurando descobrir e 

classificar a relagao entre variaveis. 

A pesquisa quantitativa no IPESSJ foi desenvolvida da premissa de estudos de graficos e 

tabelas fornecidas pela autarquia previdenciaria. Desta maneira, a interpretagao de tal 

analise buscou-se diagnosticar os elementos e tecnicas envolvidas nos varios processos da 

autarquia. Tal diagnostico, contudo, fundamentou-se a partir dos conceitos teoricos 

buscados, os quais foram consultados, atraves de pesquisa bibliografica. 



4 . A N A L I S E O R G A N I Z A C I O N A L DA A U T A R Q U I A 

39 

O Instituto de Previdencia Propria de Sao Jose da Lagoa Tapada - P B (IPESSJ) e uma 

autarquia criada em 1993, com o intuito de gerenciar o servico previdenciario dos servidores 

publicos do Municipio. Possui total autonomia juridica, administrativa e financeira, alem de 

possuir patrimdnio proprio e atribuicoes ouforgadas por lei. 

A autarquia e um prolongamento do Poder Publico e possui os mesmos privilegios dos entes 

publicos da administracao direta, como imunidade de tributos e encargos, prescricao de 

dividas em cinco anos, impenhorabilidade de bens, condicoes especiais em processos 

juridicos, entre outros. Por esta mesma razao, estao sujeitas aos mesmos processos de 

controle da administragao direta e sao obrigadas a submeter suas contas e atos 

administrativos ao Poder Executive a Camara Municipal, aos Tribunals de Contas e aos 

Ministerios Publico e da Previdencia Social. 

4.1 - CARACTERIZACOES DO IPESSJ 

O Instituto de Previdencia de Sao Jose da Lagoa Tapada (IPESSJ) caracteriza-se da 

seguinte maneira: 

Nome: Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Sao Jose da Lagoa 

Tapada. 

Nome fantasia: IPESSJ. 

Telefone: 83 3538-1065 

CNPJ: 08.999.682/0001-08 

Forma Juridica: Autarquia especial (Pessoa Juridica de Direito Publico) 

Ramo: gerenciamento da previdencia dos servidores de cargo efetivo do Municipio de Sao 

Jose da Lagoa tapada. 

O IPESSJ tern por finalidade gerir o Regime Proprio de Previdencia do municipio de Sao 

Jose da Lagoa Tapada - PB, que compreende o Programa de Previdencia do municipio do 
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qual sao destinatarios os servidores publicos municipais, titulares de cargos efetivos, seus 

dependentes e pensionistas. 

4.2 - HISTORICO DO IPESSJ 

As atividades da Autarquia, unidade gestora do regimento proprio de previdencia dos 

servidores publicos municipais de Sao Jose da Lagoa Tapada, iniciaram-se em 19 de 

novembro de 1993, atraves da Lei Municipal n°185/93 - GP, porem, o IPESSJ teve seu 

regimento interno criado atraves da Lei Municipal n° 211/95., de 13 de marco de 1995, a 

ideia de gestao dos recursos previdenciarios por parte do municipio visa o bem estar dos 

servidores do municipio. 

Em 1993, criou-se o Regime Juridico Unico (RJU), onde todos os servidores do municipio 

de Sao Jose da Lagoa Tapada foram desligados do Regime Geral (INSS) e passaram a 

integrar o IPESSJ. O Instituto de previdencia dos servidores de Sao Jose que foi 

responsavel no ano de 2007 pela politica previdenciaria de 290 servidores, sendo 254 

servidores ativos e 36 beneficiarios; ja no ano de 2008 teve um total de 312 sendo 275 

ativos e 37 beneficiarios, segundo dados do Calculo Atuarial realizado em 2007 e 2008, 

conforme demonstra Grafico 1: 

GRAFICO 1 - QUANTIDADE DE SERVIDORES ATIVOS E BENEFICIARIOS DO 

MINICIPIO EM 2007 E 2008 
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Fonte: Avaliacao Atuarial dos anos de 2007 e 2008 (MPS). 
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Este grafico mostra o total de servidores e beneficiarios nos anos de 2007 e 2008 no Municipio de 

Sao Jose da Lagoa Tapada-PB. 

4.3 - ESTRUTURA DO IPESSJ 

O Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Sao Jose da Lagoa Tapada 

(IPESSJ) tern sua estrutura atualmente formada segundo a Presidente do Instituto a Sra. 

Francisca Araujo de Sousa da seguinte forma: 

O instituto de Previdencia dos Servidores de S. J. da Lagoa Tapada 
(IPESSJ), tern sua estrutura definida atualmente pela lei complementar 
municipal n° 005, de 04 de agosto de 2008. Conforme referida lei a estrutura 
tecnica administrativa do IPESSJ e composta por uma diretoria executiva 
(Presidente, Secretario e Tesoureiro.) e o Conselho Municipal de 
Previdencia (com seis membros efetivos e seis suplentes, representando os 
poderes executivo e legislativo, bem como servidores ativos, pensionistas e 
a diretoria do IPESSJ). 

Desta forma esta estruturada a administragao do IPESSJ de acordo com as leis do 

municipio e segundo a Presidente da autarquia. 
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5, ANALISE FINANCEIRA DO IPESSJ 

Nos topicos seguintes foi feita uma avaliagao financeira a respeito das vantagens financeiras 

ao erario publico, trazidas com a implantacao do Regime Proprio de Previdencia Social 

(RPPS), no municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada - PB. Nesse estudo foi realizada uma 

simulacao de despesas com contribuicoes, tanto patronal quanto dos servidores ativos, caso 

fossem enquadrado no Regime Geral (INSS), e demonstra a real situagao das despesas com 

previdencia no RPPS e conseqiientemente confrontar os dois modelos de contribuigoes 

previdenciarias para identificar o mais vantajoso para o municipio de Sao Jose da Lagoa 

Tapada - PB nos anos de 2007 e 2008. 

5.1 S IMULACAO FINANCEIRA DAS CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES 

AT IVOS E PATRONAL CASO FOSSEM REGIDOS PELO RGPS (INSS), NOS 

A N O S DE 2007 E 2008. 

Segundo Medeiros (2009 p. 8), simulacao financeira e "um dos inumeros metodos utilizados 

na resolucao de problemas envolvendo dados probabilisticos e/ou estatisticos". Dado a 

grande flexibilidade, versatibilidade e forga, a simulagao pode ser aplicada em praticamente 

todo tipo de investigagao (pesquisa). 

Aqui foram demonstradas todas as despesas com contribuigoes caso a prefeitura de S. J. da 

Lagoa Tapada fosse regida pelo Regime Geral de Previdencia Social (RGPS), nos anos de 

2007 e 2008 tanto a parte do ente publico (patronal), com a dos servidores ativos do 

municipio. 

O Regime Geral de Previdencia Social e o regime oficial do pais, pois, o orgao arrecadador 

de contribuigoes e o INSS que por sua vez aplica todas as aliquotas que atraves de leis 

federals sao impostas aos servidores que dele (INSS) fazem parte. A seguir nas tabelas 1 e 

2 encontram-se as tabelas oficiais retiradas do site do MPS(Ministerio da Previdencia 

Social), que demonstram as aliquotas do INSS para todos os contribuintes e patronal do 

pais adotadas nos anos de 2007 e 2008: 
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Quadro 1: Al iquotas Adotadas pelo INSS e m 2007 e 2008. 

SALARIOS DE CONTRIBUIQOES R$ 

2007 2008 

ALIQUOTAS % 

2007 2008 

ate R$ 868,29 ate R$ 868,29 7,65 8,00 

de R$ 868,30 a R$ 1.140,01 de R$ 868,30 a R$ 1.447,14 8,65 9,00 

de R$ 1.140,01 a R$ 1.447,14* 9,00* 

de R$ 1.447,15 ate R$ 2.894,28 de R$ 1.447,15 ate R$ 2.894,28 11,00 11,00 

Fonte: Portaria n°. 142, de 11 de abril de 2007. * Aliquota reduzida para salarios e remuneragoes ate 
tr§s salarios minimos, em razao do disposto no inciso II do art. 17 da Lei n°. 9.311, de 24 de outubro 
de 1996, que instituiu a Contribuigao Provisoria sobre Movimentagio ou Transmissao de Valores e de 
Creditos e de Direitos de Natureza Financeira - CPMF 
Portaria MF/MPS n°. 501, de 28 de Dezembro de 2007 - DOU de 31/12/2007. 

O quadro 1 nos mostra, baseado em dados do Ministerio da Previdencia, as aliquotas de 

contribuigoes que foram adotadas pelo instituto (INSS) de RGPS nos anos de 2007 e 2008, 

onde os servidores ativos dos referidos anos do Municipio de Sao Jose se enquadram 

hipoteticamente na primeira aliquota que corresponde a 8%. 

A seguir encontra-se na quadro 2 as aliquotas adotadas nos anos de 2007 e 2008, para 

contribuigao patrimonial. 

Quadro 2: Al iquotas de 2007 e 2008 de Recolhimento Patronal para o INSS. 

ALIQUOTA PATRONAL % 

2007 20 

2008 20 

Fonte: MPS(lvlinisterio da Previdencia Social), http://wwwlprevidencia.gov.br/. 

No quadro 2 pode ser visualizado que a aliquota patronal e de 20% e que a mesma 

permaneceu tambem estavel. Ja no quadro 3 encontram-se varios dados sobre a simulagao 

feita dos anos de 2007 e 2008 caso o ente publico fosse regido pelo RGPS. 

http://wwwlprevidencia.gov.br/
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Quadro 3: Simulacao Financeira de Arrecadacao para o INSS Caso Fosse RGPS. 

ITEM 2007 2008 

N°. de contribuintes empregados ativos 254 275 

Media salarial mensal R$ 404,74 R$ 639,99 

Media salarial anual (13 meses) R$ 5.261,62 R$ 8.319,87 

Massa salarial (13 meses) R$1.336.451,40 R$ 2.287.964,20 

Contribuigao patronal para a previdencia (20%) R$ 267.290,28 R$ 457.592,84 

Contribuigao do servidor ativo ( 8,00%) R$ 106.916,11 R$ 183.037,13 

Total de recolhimento para a Previdencia 

Social INSS com base na folha de 

pagamento da prefeitura 
R$ 374.206,39 R$ 640.629,97 

Fonte: MPS (Ministerio da Previdencia Social).http://www1.previdencia.gov.br/. 

De acordo com o Grafico 1, encontrava-se no ano de 2007, 254 servidores ativos e no ano 

de 2008 com 275 ativos, na Prefeitura de Sao Jose da Lagoa Tapada - PB. Com um salario 

medio de R$ 404,74 em 2007 e R$ 639,99 em 2008, dai enquadrando-se de acordo com o 

quadro 1, todos os servidores ativos na primeira aliquota de 8%. 

Na tabela hipotetica (quadro 3), verifica-se que a contribuigao dos servidores ativos de 2007 

que foi de 8% em cima da folha total media de R$1.336.451,40, contribuiriam assim para o 

INSS com o valor de R$ 374.206,39 no ano de 2007. Ja no ano de 2008 a folha total foi em 

media de R$ 2.287.964,20, contribuiriam com 8%, chegando a um valor de R$ 183.037,13, 

caso o ente publico fosse regido pelo Regime Geral. 

Ja a parte patronal que e de 20% (quadro 2), no ano de 2007 o ente publico iria contribuir 

com 20% da folha de pagamento R$1.336.451,40, que daria um valor de R$ 267.290,28 de 

contribuigao anual. Assim no ano de 2008 contribuiria com a aliquota de 20% em cima de 

R$ 2.287.964,20, que chega a um valor de R$ 457.592,84. Que somados a parte patronal 

com as contribuigoes de ativos chega-se ao valor total de contribuigoes no ano de 2007 de 

R$ 374.206,39, e no ano de 2008 com R$ 640.629,97, contribuigoes essa, caso fosse 

enquadrado no Regime Geral de Previdencia Social (RGPS), conforme demonstra grafico 2 

a seguir. 

http://www1.previdencia.gov.br/
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Grafico 2: Total de Contribuigoes para o INSS no Caso de Contribuinte do RGPS em 

2007 e 2008 
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Fonte: Quadro 3, MPS. 

Neste topico foi feita uma simulacao financeira dos anos de 2007 e 2008, para se ter uma 

nogao do total de contribuigao para o INSS caso o ente publico (Prefeitura de S. Jose da L. 

Tapada) fosse regido pelo Regime Geral, apresentando tabelas de aliquotas e de 

contribuigoes e um grafico demonstrando o total de contribuigoes nos anos de 2007 e 2008. 

5.2 DEMOSTRACAO FINANCEIRA DE CONTRIBUIQOES DE AT IVOS E 

PATRONAL PARA O IPESSJ (Instituto de Previdencia dos Servidores de Sao Jose) 

NOS A N O S DE 2007 e 2008. 

Como foi visto no topico anterior, uma simulagao de como seria a contribuigao tanto patronal 

como dos servidores ativos do municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada - PB, se o regime 

de previdencia fosse o Regime Geral (RGPS). Agora se ve a atual situagao de recolhimento 

de contribuigoes do municipio que e optante pelo Regime Proprio de Previdencia Social 

(RPPS), em que tanto a parte do recolhimento, administragao e principalmente de gerir os 

recursos e de responsabilidade do Instituto de Previdencia o IPESSJ, por sua vez no que diz 

respeito a gerencia dos recursos segundo a Presidente do Instituto: 
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O modelo de gestao de ativos adotada e o previsto no art. 21, 10, II, da 
resolucao BACEN 3.506/2007, ou seja, A escolha e contratacao das 
pessoas juridicas, foi realizada pela Diretoria Executiva, com base nas 
diretrizes da politica de investimentos da autarquia. 

Sabe-se que o Municipio de S. J. da Lagoa Tapada, como ja foi frisado e optante pelo 

Regime Proprio de Previdencia (RPPS), inserindo assim um modelo de administrar os 

recursos previdenciario do seu proprio ente, no que diz respeito a concessao de beneficios a 

ajustes de aliquotas e outros, o Quadro 4 seguinte mostra as aliquotas adotadas nos anos 

de 2007 e 2008 pelo instituto de Previdencia do municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada. 

Quadro 4 : Al iquotas Adotadas pelo IPESSJ em 2007 e 2008. 

MODALIDADES % 2007 % 2008 

SERVIDORES ATIVOS 11,00 11,00 

PATRONAL 13,79 14,40 

Fonte: Avaiiacao atuarial de 2007 e 2008 do MPS. 

No Municipio de S. J. da Lagoa Tapada - PB de acordo com o Grafico 1 e a avaiiacao 

atuarial de 2007 e 2008 teve 254 servidores ativos no ano de 2007 e 275 servidores ativos 

no ano de 2008, contribuintes do IPESSJ. 
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Quadro 5: Total de Recolhimento para o IPESSJ em 2007 e 2008. 

ITEM 2007 2008 

N°. de contribuintes empregados ativos 254 275 

Media salarial mensal R$ 404,74 R$ 639,99 

Media salarial anual (13 meses) R$ 5.261,62 R$ 8.319,87 

Massa salarial (13 meses) R$1.336.451,40 R$ 2.287.964,20 

Contribuigao patronal para a previdencia 

propria IPESSJ. 

13,79% 

R$ 184.296,64 

14,40% 

R$ 329.466,84 

Contribuigao do servidor ativo para o 

IPESSJ (11,00%) 

R$ 147.009,65 R$ 251.676,06 

Total de recolhimento para a Previdencia 

Social I P E S S J com base na folha de 

pagamento da prefeitura 

R$ 331.306,29 R$ 581.142,90 

Fonte: MPS (Ministerio da Previdencia Social).http://www1.previdencia.gov.br/. 

Na Quadro acima, verifica-se que a contribuigao dos servidores ativos do ano de 2007 que 

foi de 1 1 % em cima da folha total media de R$1.336.451,40. Contribuiriam assim para o 

IPESSJ com o valor de R$ 147.009,65, no ano de 2007. Ja no ano de 2008 a folha total foi 

em media de R$ 2.287.964,20 e contribuiriam com 1 1 % , chegando a um valor de R$ 

251.676,06, de contribuigoes de servidores ativos para o IPESSJ no ano de 2008. 

Ja a parte patronal que foi de 13,79% (tabela 4), no ano de 2007 o ente publico iria contribuir 

com 13,79% da folha de pagamento R$1.336.451,40, que daria um valor de contribuigao 

anual de R$ 184.296,64. Assim no ano de 2008 contribuiu com a aliquota de 14,40% em 

cima de R$ 2.287.964,20, que chega a um valor de R$ 329.466,84. Que somados a parte 

patronal com as contribuigoes de ativos chega-se ao valor total de contribuigoes no ano de 

2007 de R$ 331.306,29, e no ano de 2008 com R$ 581.142,90, em contribuigoes para o 

IPESSJ. 

http://www1.previdencia.gov.br/
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Grafico 3: Total de Contr ibutes de 2007 e 2008 de Ativos e Patronai para o 

IPESSJ. 

• patronai 

• sevidores 

2007 2008 

Fonte: Minister© da Previdencia Social (2008) 

Neste topico foi feita uma descrigao do total de contribuicoes de ativos e patronai dos anos 

de 2007 e 2008, para o IPESSJ, apresentando tabelas de aliquotas de contribuicoes e urn 

grafico demonstrando o total de contribuicoes nos anos de 2007 e 2008. 

5.3 GASTOS COM O PAGAMENTO DE BENEFICIOS PARA O IPESSJ NO ANO 

DE 2007 E 2008. 

Como pode ser visto no Grafico 1 o instituto de Previdencia Propria (IPESSJ), possui 36 

beneficiarios no ano de 2007 e 37 beneficiarios no ano de 2008, com o salario de beneficio 

de R$ 451,00 em media para 2007 e de R$ 495,24 em media para 2008, assim como 

mostra o grafico seguinte: 
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Grafico 4 : Media do Valor dos Beneficios nos anos de 2007 e 2008 pelo IPESSJ. 

500 n 

490 

480 

470 

460 

450 

440 

430 

420 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I media do 

benef icio 

2007 2008 

Fonte: Ministerio da Previdencia Social (2008). 

De acordo com o total de beneficiarios de 2007 e 2008 multiplicados com a media salarial de 

2007 e 2008. chegamos aos valores da Quadro 6 abaixo: 

Quadro 6: Total de Beneficios Pagos e m 2007 e 2008 pelo IPESSJ. 

ITEM 2007 2008 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 36 37 

VALOR MEDIO DOS BENEFICIOS R$ 451,00 R$ 495,24 

TOTAL DE BENEFICIOS PAGOS PELO IPESSJ R$ 16.236,00 R$ 18.323,88 

Fonte: calculo atuarial 2007 e 2008 do MPS. 

De acordo com o Quadro 6 foram pagos em media um total de R$ 16.236,00 no ano de 

2007 e de R$ 18.323,88 em 2008 com beneficios para servidores aposentado ou 

pensionista do IPESSJ. 
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5 .4AVALIACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS NO MUNICIPIO DE SAO 

JOSE DA LAGOA TAPADA - PB. 

Avaliando o estudo realizado, as melhorias foram significativas nos anos analisados de 2007 

e 2008, referente a implantacao do Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS), em 

substituigao ao Regime Geral (RGPS) como explica o Secretario de Finangas do municipio 

de S. J. da Lagoa Tapada -PB : 

Os impactos financeiros causados para o municipio com a criagao do 
IPESSJ foram de efeito positivo, pois, com a diminuicao das aliquotas, alem 
de ter uma economia para o erario publico ele ficara adimplente com a CND 
(Certidao Negativa de Debitos), ou seja, podendo firmar convenios e fazer o 
municipio crescer. 

Dentre as melhorias visualizadas com a implantagao do RPPS, ocorreram mudangas 

positivas. Dentre essas mudangas, pode-se destacar: a economia financeira gerada com o 

novo regime resultado de uma baixa na aliquota patronal e um aumento na dos servidores. 

Com a implementagao Regime Proprio de Previdencia Social no municipio, houve uma 

redugao de custos previdenciario muito grande, pois, nos dois anos analisados as redugoes 

foram as seguintes: A contribuigao patronal que no regime geral (INSS) e de 20%, para o 

ente publico (Prefeitura de Sao Jose da Lagoa Tapada) no ano de 2007, foi de 13,79% e no 

ano de 2008 foi de 14,40%, tendo uma redugao de despesas de 6 ,21% em 2007 e 5,6 em 

2008, em cima do valor total da folha de pagamento de ativos da prefeitura, e ainda a 

contribuigao dos ativos (Funcionarios publicos da Prefeitura) que de acordo com o RGPS 

enquadravam-se em 8% nos dois anos, passaram a ser de 11 % tambem nos dois anos, 

tendo assim um aumento de receita de 3% de contribuigao por parte dos servidores ativos 

do municipio. 

Nos itens de avaliagao anteriores pode-se perceber que existiu umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA superavit entre o que se 

arrecadou e o que se pagou de beneficios no ano de 2007, no valor de R$ 315.070,29, e no 

ano de 2008 de R$ 562.819,02, tendo assim o instituto a possibilidade de aplicagao em 

investimentos dos recursos arrecadados. Os valores arrecadados pela contribuigao patronal 

e dos servidores, sao investidos em titulos de capitalizagao, em agoes da bolsa de valores 

para fomentar o valor arrecadado e assim aumentar o fundo previdenciario da autarquia do 
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municipio que ja existia um superavit de R$ 137.555,58, dados da avaiiacao atuarial do MPS 

(iiflllfifiO (]l PfCliffiizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ffl^) ^ 2 0 0 7 ' 0 U t r ° f 3 t 0 r d 6 V e P ° r d e m a ' S l e m b r a d ° 6 

a agilidade nas solicitacoes de beneficios que se mostra bem mais satisfatoria em 

comparacao ao INSS, orgao responsavel pelo Regime Geral de Previdencia Social. 

No Grafico 5, pode-se observar a diferenca de arrecadacao entre os dois regimes: 

2007 2008 

Fonte: calculo atuarial 2007 e 2008 do MPS. 

Grafico 5: Diferenca de Arrecadacao Previdenciaria nos anos de 2007 e 2008 entre 

o RGPS e RPPS. 
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Somando assim uma diferenca de R$ 42.900,10, no ano de 2007 a mais por parte do INSS 

e de R$ 59.487,07, no ano de 2008 tambem por parte do INSS. 

Entao fica assim comprovado que com a substituicao do RGPS para o RPPS no municipio 

de Sao Jose da Lagoa Tapada - PB, teve nos anos de 2007 e 2008 um interessante 

superavit financeiro que de acordo com a analise atuarial do MPS (Ministerio da Previdencia 

Social), vem crescendo com o passar dos anos e com o bom gerenciamento dos recursos 

financeiros disponiveis. 


